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PEREIRA, Gabriela Micarla Silva de Gois. Gestao e Contabilidade Ambiental: A 

Percepcao dos Gestores das Industrias de Ceramica Vermelha da Cidade de Cruzeta-

RN. 2011. Monografia (Ciencias Contabeis) - Unidade Academica de Ciencias Contabeis, 

Universidade Federal de Campina Grande, Sousa, 2011. 

Os efeitos nocivos ao meio ambiente advindos do processo de revoiugao industrial, dos 

avaneos tecnologicos e do aumento populacional tern impactado cada vez mais o equilibrio 

dos ecossistemas. Aplica-se grande parte dos problemas ambientais presentes hoje as 

organizacoes que, para atender as grandes demandas, utilizavam os recursos sem se 

preocupar com o meio ambiente. Neste sentido, observa-se que para atender a essas novas 

exigencias as empresas necessitam implantar uma gestao ambiental que, como todas as 

outras formas de gestao, necessita de informacoes necessarias para o processo de tomada 

de decisao. E s s a s informacoes devem ser apresentadas atraves de relatorios elaborados 

pela contabilidade ambiental, que e um ramo da ciencia contabil que evidencia as agoes 

relacionadas ao meio ambiente. Diante do exposto, a presente pesquisa objetiva apresentar 

a percepgao dos gestores sobre a gestao e a contabilidade ambiental das industrias de 

ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN. A pesquisa caracteriza-se como de natureza 

qualitativa, descritiva e exploratoria quanto aos objetivos, bibliografica e pesquisa de campo 

quanto as fontes de informacao. Para atender aos objetivos do estudo criou-se um 

questionario a partir da adaptacao da lista de vehficagao de sustentabilidade de Leripio 

(2001) apud Pfitsche (2004). Os principals resultados obtidos mostram que as industrias de 

ceramica da cidade de Cruzeta-RN nao apresentam definidamente um sistema de gestao 

ambiental, existe apenas a presenga de algumas agoes voltadas a preservacao do meio 

ambiente, de forma ainda deficitaria quando comparadas aos impactos ambientais causados 

por essas industrias. Observa-se ainda na visao dos gestores que a contabilidade ambiental 

e utilizada de forma precaria no tocante a geragao de informacoes, visto que grande parte 

dos itens ambientais nao se apresenta devidamente evidenciados. Entre algumas 

recomendacoes, se sugere que para futuros trabalhos seja feito a analise documental dos 

demonstratives contabeis de forma a fazer um comparativo da percepgao dos gestores e as 

informagoes contidas nos documentos. 

Palavras-Chave: Contabilidade Ambiental; Gestao Ambiental; Meio Ambiente. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PEREIRA, Gabriela Micarla Silva de Gois. Gestao e Contabilidade Ambiental: A 

Percepcao dos Gestores das Industrias de Ceramica Vermelha da Cidade de Cruzeta-

RN. 2011, Monografia (Ciencias Contabeis) - Unidade Academica de Ciencias Contabeis, 

Universidade Federal de Campina Grande, Sousa, 2011. 

The harmful effects to the environment from the process of industrial revolution, 

technological advances and population growth have increasingly impacted the balance of 

ecosystems. It's applied to organizations most of the environmental problems present today 

which used resources without worrying about the environment to meet the large demand. In 

this sense, it is observed that to meet these new requirements companies need to implement 

an environmental management which, like all other ways of management, needs necessary 

information for decision-making process. This information should be presented through 

reports prepared by environmental accounting, which is a branch of accounting science that 

shows the actions related to the environment. In face to the above, the present study aims to 

present the perception of managers on the management and environmental accounting of 

the red ceramic industry of the City of Cruzeta-RN. The research is characterized as 

qualitative, exploratory and descriptive of the aims, bibliographic and field research on the 

sources of information. To meet the objectives of the study it was made a questionnaire 

adapted from the checklist of sustainability from Leripio (2001) cited in Pfitsche (2004). The 

main results show that the ceramic industries of the City of Cruzeta-RN do not have a clearly 

environmental management system, there is only the presence of some actions aimed at 

preserving the environment, so still deficient when compared to the environmental impacts 

caused by these industries. It is also observed in the view of managers that environmental 

accounting is used poorly in terms of the creating information, as most of the environmental 

items are not properly disclosed. Among several recommendations, it is suggested that for 

further works may be done the documentary analysis of financial statements in order to make 

a comparison between the perceptions of managers and the information contained in the 

documents. 

Keywords'. Environmental Accounting; Environmental Management; Environment. 
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1 A S P E C T O S I N T R O D U T O R I O S 

O advento da industrializagao iniciada na Inglaterra no seculo XVIII trouxe ao mundo novas 

formas de produgao. O foco passa a ser a maior produtividade num curto espago de tempo, 

visando a otimizagao dos gastos e a obtengao de lucro, Paiva (2009, p.9) 

A roupagem dada ao processo produtivo fez ocorrer diversas transformagoes de cunho 

social, politico, economico, financeiro e ambiental no mundo, visto que, ao passo que a 

produgao aumentava, exigia-se um montante maior de materia prima, e o uso desordenado 

desses recursos acaba deixando, de heranga, as futuras geragoes, problemas ambientais 

de grandes dimensoes. Tais problemas aumentam com o as caracteristicas de uma 

sociedade globalizada e bruscamente consumista. 

A escassez de recursos, as mudangas climaticas advindas do desmatamento das areas 

florestais e da emissao de gases poluentes na atmosfera, e as catastrofes naturals como as 

recentes inundagoes, no Rio de Janeiro em margo de 2011, e em outros estados brasileiros, 

devido as chuvas torrenciais, tornaram a questao da preservagao do meio ambiente um 

ponto de bastante discussao. 

No intuito de melhorar a relagao do homem com o meio ambiente, diversos estudos vem 

sendo feitos, nas duas ultimas decadas, levando em consideragao assuntos como; gestao 

ambiental, responsabilidade socio-ambiental e desenvolvimento sustentavel, chegando-se, 

assim, a inumeras premissas e procedimentos que, quando implantados corretamente, 

ajudam no equilibrio da referida relagao homem/meio ambiente. 

Muniz (2008, p. 18) apresenta uma visao dos desafios enfrentados, na atualidade, pelas 

empresas, dizendo que: 

No momento atual, o desafio das empresas esta relacionado as questoes 
ambientais e sociais, ou seja, a interacao harmoniosa entre os seus 
processos e o meio no qual a empresa esta inserida, bem como arcar com 
as consequencias provenientes de suas atividades que tenham provocado 
alteragoes negativas no meio ambiente. Hoje os impactos ja podem ser 
reconhecidos em razao do conhecimento das atividades das entidades. 
Porem essa discussao nao existia ha decadas. Iniciou-se em um processo 
lento e gradativo. 
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Lacerda et. al. (2009, p.06) complementa o exposto afirmando que: 

A sociedade esta diante de um dos seus maiores desafios, as alteracdes 
elimaticas preconizadas pela comunidade cientffica, e que dia-a-dia vem se 
confirmando. A superagao deste desafio dependera de uma jungao 
estrategica das agendas governamental, empresarial, da sociedade civil 
organizada e ate mesmo de mudanca de valores individuais. 

Diante do exposto, entende-se que o desequilibrio entre as agoes do homem relacionadas 

ao ambiente e um grande entrave para se atingir um desenvolvimento economico 

harmonioso, sem perda para qualquer das partes. Sendo assim, tanto a sociedade como as 

empresas e o poder publico sao agentes indispensaveis para que, de fato, as agoes 

desenvolvidas atinjam um patamar de satisfagao, pois funcionam como um tripe, onde a 

fiscalizagao e a conscientizagao sao a base essencial ao equilibrio. 

A contabilidade como ciencia social deve adaptar-se as transformagoes ocorridas na 

sociedade, acompanhando, assim, as novas necessidades. A forte presenga dos assuntos 

pertinentes a forma de utilizagao dos recursos naturais, no processo produtivo, fez surgir 

uma nova ramificagao da ciencia contabil denominada de contabilidade ambiental. 

Para Ferreira et. al. (2005, p.05) "a contabilidade devera buscar um meio de evidenciar as 

praticas ambientais, demonstrando o desempenho periodico ou continuo das empresas, 

constituindo-se um adequado sistema de informagoes quanto a poiiticas ambiental". 

Para atender as necessidades dos usuarios acerca de informagoes que evidenciem as 

agoes desenvolvidas na relagao homem e meio ambiente, a ciencia contabil desenvolveu 

uma serie de premissas para elaborar relatorios e demonstratives, visando a suprir essa 

necessidade. Diante do exposto, Christophe (2001, p. 100) conceitua contabilidade ambiental 

como sendo "um sistema destinado a dar informagoes sobre a rarefagao dos elementos 

naturais, engendrado pelas atividades das empresas e sobre as medidas tomadas para 

evitar esta rarefagao". 

Paiva (2009, p. 17) complementa, dizendo que: 

A contabilidade ambiental pode ser entendida como a atividade de 
identificagao de dados e registro de eventos ambientais, processamento e 
geracoes de informagoes que subsidiem o usuario servindo como parametro 
em suas tomadas de decisoes. 
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Sendo assim, conclui-se que essa ramificagao da ciencia contabil denominada contabilidade 

ambiental nada mais e que um conjunto de premissas acerca da forma de utilizagao dos 

recursos naturais que, uma vez evidenciadas, trarao base aos usuarios da informagao para 

a tomada de decisao quanto a realidade ambiental pela qual a empresa opera. 

A evidenciagao dos itens ambientais e de suma importancia no contexto social atual, pois as 

crises ambientais ocorridas fizeram crescer o nivel de conscientizagao por parte dos 

consumidores, passando esses a buscar produtos e servigos denominados "verdes", ou 

seja, ecologicamente corretos. Assim, as empresas devem buscar desenvolver agoes que 

atendam as novas exigencias, tornando essas agoes um diferencial competitivo no mercado. 

Albuquerque et al (2009, p.24) destaca cinco fatores que influenciam a mudanga de postura 

das organizagoes frente as quest5es ambientais: "(1) necessidade de obediencia as leis; (2) 

eficacia em custos; (3) opiniao publica; (4) pressao dos movimentos ambientalistas; (5) 

pensamento a longo prazo". 

Sendo assim, o presente trabalho visa a apresentar, no contexto atual, a realidade das 

industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN, quanto as questoes ambientais 

desenvolvidas por elas, de forma a apresentar a percepgao dos gestores sobre a gestao e a 

contabilidade ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Delimitacao do tema e problematica 

A revolugao industrial desencadeou uma serie de fatores no tocante ao meio ambiente. Para 

atender a necessidade dos consumidores as empresas passaram a aumentar sua 

produtividade e, para que isso fosse necessario, utilizava-se de forma desordenada de 

recursos naturais renovaveis ou nao-renovaveis. 

Esse processo de exploragao inconsciente dos recursos, fez surgir um desequilfbrio no meio 

ambiente, e esse desequilfbrio, resultou em grandes problemas pelos quais passamos hoje. 

O desenvolvimento economico e de suma importancia para o crescimento da sociedade que 

no ambiente vive, mas e necessario pensar, tambem, nas eonsequencias desse 

desenvolvimento, e como isso vai impactar o meio ambiente. 
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A relagao entre o desenvolvimento economico e a variavel ecologica e esclarecida por 

Ribeiro (2010, p.4), 

Uma das razoes primordiais, que exige o inter-relacionamento desses 
sistemas, e a existencia de uma terceira variavel que sofre influencia direta 
de seu comportamento: a populacao que habita o planeta. A boa qualidade 
do meio ambiente interfere diretamente na saude, ao passo que o 
desenvolvimento economico tambem e fundamental e impostergavel, pois 
gera produtos e servicos que atendem as suas necessidades mais 
elementares: alimentacao, vestuario, moradia, assistencia medica e oferta 
de trabalho. Ressalte-se, ainda, que o crescimento populacional tern se 
elevado substancialmente, ampliando sua importancia. 

Entende-se, assim, que nao e precise escolher entre o desenvolvimento do sistema 

economico e o sistema ecologico, o que se deve fazer e criar agoes que relacionem as duas 

variaveis de forma a buscar um equilibrio entre as mesmas. Nesse contexto, tanto o 

governo, como as empresas e a sociedade devem estar juntos em um mesmo ideal que e 

desenvolvimento economico atrelado a ambiente saudavel. 

Dentro do processo produtivo, as industrias de ceramicas tern, assim como os demais 

agentes, papel importante na consecugao do equilibrio economico-social-ambientai, visto 

que para fabricar seus produtos necessitam retirar do meio ambiente recursos como a argila 

e a lenha, alem de langar na atmosfera grande quantidade de gas carbonico - CO 2 

decorrente da queima desta lenha. Assumindo, assim, papel importante na conservagao e 

preservagao do meio ambiente. 

Diante do exposto, a presente pesquisa, visa apresentar a percepgao dos gestores sobre a 

gestao e a contabilidade ambiental nas industrias de ceramica vermelha da cidade de 

Cruzeta-RN, levantando questoes acerca da forma de utilizagao dos recursos na produgao. 

Ante o exposto, o presente estudo busca responder ao seguinte probiema: "Qual a 

percepgao dos gestores sobre a gestao e a contabilidade ambiental nas industrias de 

ceramica vermelha da cidade de Cruzeta - RN?" 
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1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo gerai 

Apresentar a percepgao dos gestores sobre a gestao e a contabilidade ambiental nas 

industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta - RN; 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Caracterizar o perfil das industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN; 

• Investigar quais as praticas de gestao ambiental adotadas pelas industrias de 

ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN; 

• Elencar as perspectivas dos gestores das industrias de ceramica vermelha da cidade 

de Cruzeta-RN, sobre itens da contabilidade ambiental; 

1.3 Justif icative 

As mudangas ocorridas ao longo do tempo sao fruto da evolugao social. O aumento da 

populagao, as descobertas de novas tecnologias e o consumo desordenado dos produtos, 

fez surgir diversas alteragoes no meio ambiente. Essas alteragoes como: aumento da 

temperatura, poluigao dos rios e o desmatamento de areas florestais, intensificaram a 

preocupagao da sociedade quanto a sobrevivencia e bem-estar humano frente ao 

desequilfbrio ambiental. 

Na legislagao brasileira os impactos ambientais sao definidos, em CONAMA (001/86) como: 

"qualquer alteraeao das propriedades flsicas, quimicas e biologicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das 
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atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saude, a 
seguranca e o bem-estar da populaeao; II - as atividades sociais e 
economicas; III - a biota; IV - as condigoes esteticas e sanitarias do meio 
ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais". 

Diante do esclarecimento, acima, acerca da degradacao, entende-se que as industrias de 

ceramica vermelha assumem um fator digno de estudo e discussoes no processo de 

preservacao ambiental, principalmente em nivel regional, pois afetam diretamente o 

equilibrio dos ecossistemas, na medida em que utilizam materias primas extraidas do meio 

ambiente e sao responsaveis por muitos dos problemas ambientais da localidade. 

Carvalho (2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Nascimento, 2007, p.20) faz um relato do que representam as 

industrias de ceramica vermelha. 

No Brasil, estao ftoje instalados mais de dez mil estabelecimentos 
produtores de ceramica estrutural, ou ceramica vermelha, constituindo-se 
num importante segmento industrial que produz mais de dois bilhoes de 
pecas por ano e emprega mais de quatrocentas mil pessoas. O Estado do 
Rio Grande do Norte, por sua vez, possui atualmente tres grandes pdlos de 
ceramica estrutural, que compreendem a produgao de tijolos, telhas, blocos, 
iajotas etc., sendo os principals fornecedores de insumos basicos para o 
setor de produgao civil, ao mesmo tempo em que absorve um contingente 
significativo de mao-de-obra: a ceramica potiguar gera mais de 8000 
empregos diretos e beneficia cerca de 37500 pessoas indiretamente. 

Um dos polos brasileiro da atividade ceramista se encontra na regiao do Serido do Estado 

do Rio Grande do Norte. Levando em consideragao que a grande maioria das empresas 

atuantes na atividade ceramista, nessa regiao, utiliza fornos movidos a lenha na produgao 

de seus artefatos, e que este fato gera mais dois agravantes que sao os desmatamentos e a 

emissao de CO 2 na atmosfera, entende-se que, apesar dessas empresas serem fator de 

desenvolvimento economico para a regiao, assumem, tambem, o papel de agente causador 

de inumeros impactos ambientais. 

A aplicagao da medida de responsabilidade social seria uma saida para que as referidas 

empresas deixassem o papel de causadoras da degradagao ambiental, passando a serem 

vistas no mercado como empresas ecologicamente corretas, ou seja, que se preocupam 

com o meio ambiente e com a sociedade. 
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Albuquerque et al. (2009, p. 130) diz que: 

Desde o final da decada de 80 que a etica e a responsabiiidade social 
passaram a serem temas importantes para a Administragao e Gestao 
Organizacional. Nao e mais suficiente apenas produzir bens e servicos que 
sejam consumidos. E preciso ter eficacia organizacional e uma relacao 
saudavel com o meio em que se esta inserido. E preciso, tambem, ter 
equilibrio entre os interesses dos acionistas e agir com responsabiiidade 
social em relagao a toda a comunidade. 

Frente ao exposto, entende-se que, em meio a degradagao ambiental e, consequentemente, 

as transformagoes climaticas, a sociedade, que e o agente mais prejudicado com essas 

mudangas, passou a praticar politicas de consumo voltadas a conscientizagao ambiental. O 

aumento dessa consciencia fez surgir uma necessidade de sobreviveneia dessas empresas 

no mercado, que e a adogao de praticas de produgao voltadas a um equilibrio com o meio 

ambiente. 

O desenvolvimento de uma gestao socio-ambiental na empresa, na maioria das vezes, 

necessita de dispendio de recursos para que as medidas sejam aplicadas. Em contra partida 

da utilizagao de, recursos em gestao ambiental, a empresa adquire beneficios como: a 

fidelizagao dos clientes e da sociedade como um todo, por ser reconhecida como empresas 

de valor social e/ou ecologicamente correta. 

No intuito de investigar as praticas voltadas a questao ambiental e, consequentemente, o 

subsidio que essas empresas trazem a contabilidade ambiental, a presente pesquisa visa 

identificar a percepgao dos gestores sobre a contabilidade e a gestao ambiental nas 

industrias de ceramica vermelha da cidade Cruzeta-RN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos metodologicos 

A elaboragao de um trabalho cientifico requer inicialmente um processo de pesquisa sobre o 

assunto abordado e, devido a cientificidade do objeto a ser estudado, deve-se adotar 

algumas praticas e procedimentos para que a verificagao do estudo seja possivel. A 

metodologia e segundo Gonsalves (2003, p.62) "entendida como o caminho e o instrumental 

proprios para abordar aspectos do real, a metodologia inciui concepgoes teoricas, tecnicas 
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de pesquisa e a criatividade do pesquisador". Sendo assim, se faz necessario a definicao do 

percurso metodologico, deixando clara a relagao sujeito-objeto da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Natureza da pesquisa 

A partir do problema apresentado em consonancia com o objetivo geral, identifica-se que a 

pesquisa tern natureza qualitativa, visto que se pretende identificar a percepgao dos 

gestores das industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN, sobre a gestao e 

qualidade ambiental. 

Assim Gonsalves (2003, p.68) diz por sua vez que: 

a pesquisa.qualitativa preocupou-se com a compreensao, com a 

interpretagao do fenomeno, considerando o significado que os outros 

dao as suas praticas, o que impoe ao pesquisador uma abordagem 

hermeneutica. 

Compreende-se como o proprio nome ja diz uma abordagem de qualidade, nao se utilizando 

de medidas objetivas nem de estatistica no desenvolvimento do trabalho. 

1.4.2 Ciassificagao quanto aos meios 

A presente pesquisa pode ser identificada quanto aos meios como de cunho bibliografico, 

visto que o referencial teorico foi construido com base em estudos ja existentes sobre o 

assunto abordado. Vergara (2007, p. 48) trata a pesquisa bibliografica como um "estudo 

sistematizado desenvolvido com base no material publicado em livros, revistas, jornais, 

redes eletronicas, isto e, material acessivel ao publico em geral". 

Gonsalves (2003, p.Z4) complementa, falando sobre a finalidade da pesquisa bibliografica 

que "e colocar o investigador em contato com o que ja se produziu a respeito do seu tema 

de pesquisa", sendo assim, foi feito um levantamento do material publicado sobre o tema 

para dar suporte no desenvolvimento do referencial teorico do estudo. 
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1.4.3 Ciassificagao quanto aos fins 

A pesquisa se configura descritiva por descrever as industrias de ceramica vermelha da 

cidade de Cruzeta-RN, apresentando suas caracteristicas e particularidades. 

Para Matias-Pereira (2007, p. 71), a pesquisa descritiva "visa descrever as caracteristicas 

de determinada populacao ou fenomeno, ou o estabelecimento de relacoes entre variaveis". 

A definicao do autor para pesquisa descritiva mostra a realidade da pesquisa desenvolvida 

no trabalho em questao, pois, visa apresentar pra sociedade as medidas que estao sendo 

tomadas para a preservacao do meio ambiente. 

O presente estudo pode, tambem, ser classificado como de carater exploratorio, visto que 

sao poucos os estudos acerca da forma de gestao ambiental aplicada as industrias de 

ceramicas. Nesse contexto, Gonsalves (2003, p.65) conceitua pesquisa exploratoria como 

sendo: "aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com 

objetivo de oferecer uma visao panoramica, uma primeira aproximacao a um determinado 

fenomeno que e pouco explorado". 

1.4.4 Procedimentos e instrumento de coleta de dados 

Nesta etapa da pesquisa sao definidos os procedimentos e instrumentos utilizados para a 

coleta de dados necessarios ao desenvolvimento do trabalho e atendimento aos objetivos 

propostos. 

A pesquisa, quanto aos procedimentos de coleta de dados, caracteriza-se como de campo, 

visto que as informacoes foram coletadas diretamente com a populacao estudada. 

Gonsalves (2003, p.67) diz que a pesquisa de campo e: 

O tipo de pesquisa que pretende buscar a informacao diretamente com a 
populacao pesquisada. A pesquisa de campo e aquela que exige do 
pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir 
ao espaco onde o fenomeno ocorre - ou ocorreu - e reunir um conjunto de 
informagoes a serem documentadas. 
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Assim, para a obtengao dos dados, foi elaborado um questionario, a partir da adaptagao da 

lista de verificagao de sustentabilidade de Leripio (2001 apud PFITSCHER 2004). Essa iista 

faz parte de um metodo de gerenciamento de aspectos e impactos ambientais, conhecido 

como GAIA. 

Para meihor avaliacao das questoes, o questionario foi dividido em seis criterios de 

perguntas, cada criterio abordando um conjunto de variaveis necessarias a gestao e 

contabilidade ambiental. Assim, os criterios avaliados foram: fornecedores, processamento 

produtivo, indicadores contabeis, indicadores gerenciais, utilizagao do produto e pos venda. 

As questoes apresentaram-se assim: - de multipla escolha divididas em tres variaveis, 

sendo essas: sim, nao e nao se aplica. Estabeleceu-se, ainda, uma subdivisao na variavel 

"sim" em adequado - A, regular - R e deficitario - D, onde as empresas avaiiavam o nivel 

em que a assertiva se apresentava na empresa. 

Tambem foi disponibilizado no questionario um espaco aberto, no caso do respondente 

optar porfazer algum esclarecimento, esse espaco, tambem, possibilitou que o pesquisador 

complementasse a pesquisa com observacoes pertinentes ao assunto investigado. 

1 4 . 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universo da pesquisa 

A presente pesquisa tern como objeto de estudo todas as industrias de ceramica vermelha 

em atividade na cidade de Cruzeta-RN. 

Carvalho (2001, p.58) mostra em sua tabela 30 as situacoes das ceramicas por municipio e 

regiao de abrangencia, identificando no municipio de Cruzeta-RN seis empresas, operando 

nesta atividade e uma, em fase de implantagao/reimplantagao. Levantamento feito junto a 

Prefeitura Municipal daquela cidade constatou-se que em 2011 apenas seis empresas 

possuem alvara de funcionamento na fabricacao de produtos de ceramica vermelha. O 

quadro abaixo apresenta a relagao das empresas estudadas. 
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Quadro 1 - Relagao das empresas estudadas 

RAZAO SOCIAL NOME DE FANTASIA 

Vivianny Sueny Oliveira de Macedo - ME RN Ceramica 

Marcelo Fabricio de Medeiros Aquino - ME Ceramica Cruzeta I 

Erivanado Aquino Dantas - ME Ceramica Uniao II 

Reginaldo Aquino Dantas - ME Ceramica Tres Rios Ltda 

Izabel de Oliveira Neta - ME Ceramica Nono Mundo 

Ceramica Cruzeta Ltda Ceramica Cruzeta II 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cruzeta, 2011 

Sendo assim, conclui-se que o estudo ira fazer um censo, pois trabalhara com todas as 

empresas atuantes na fabricagao de produtos de ceramica vermelha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.6 Definigao do Ordenamento e Analise dos Dados 

Na etapa de ordenamento dos dados, como ja mencionado, dividiu-se o questionario 

estabelecendo criterios, utilizando-se a ferramenta de organizacao Microsoft Office Excel, 

resultando nas ilustracoes e quadros visiveis, na apresentacao e analise dos resultados. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Sustentabi l idade empresar ia l 

A revolugao industrial, o aumento da populagao, a implantagao de novas tecnologias e o 

desenvolvimento economico observado no mundo, nos ultimos dois seculos, acarretou uma 

serie de mudangas comportamentais na estrutura social dos paises, dando enfase a uma 

nova forma de fazer negocios, 

A produgao em serie e o aumento nos indices de consumo impactaram de forma negativa o 

equilibrio dos ecossistemas e a qualidade de vida dos individuos; diante disso, observa-se 

de forma cada vez mais presente a formagao de uma consciencia por parte do tripe 

(governo, empresas e sociedade) quanto as quest5es voltadas ao uso desordenado dos 

recursos naturais. A mudanga de pensamento dos consumidores quanto aos produtos a 

serem consumidos fez surgir um leque de estudos e pesquisas que visam o 

desenvolvimento de agoes que tornem novamente possivel o equilibrio entre o 

desenvolvimento empresarial e o meio ambiente. 

Apesar das diferentes visoes sobre sustentabilidade nos estudos sobre o tema, nao se tern, 

ao certo, um conceito que a defina completamente, mesmo assim, todos convergem na 

posigao de que sustentabilidade e a pratica de agoes que visem o desenvolvimento e a 

utilizagao dos recursos de forma a nao prejudicar as geragoes futuras. Diante do abordado 

Silva (2008, p.22) diz que: 

Exercer a responsabiiidade social e a gestao ambiental associa-se a ideia 
de sustentabilidade, que objetiva harmonizar as esferas economica, 
ambiental e social na formagao de um novo cenario conciliavel a sequencia 
e a propagagao das atividades das empresas no presente future 

Vellani e Ribeiro (2009, p. 27) complementam assim, afirmando que: 

Sustentabilidade pode ser alcangada quando ha, concomitantemente 
desempenho economico, social e ecologico. Assim, uma agao ecologica 
somente aumenta a sustentabilidade quando integra desempenho 
economico e ecologico. Essa integragao chama-se eco-eficiencia. 
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Entende-se, diante dos concertos apresentados, que e necessaria na pratica da 

sustentabilidade uma boa relagao entre os fatores economicos, sociais e ambientais no 

desenvolvimento das atividades empresariais, devendo ser analisada qual a melhor forma 

de investir seu capital, de maneira que o investimento traga retorno a organizagao. Neste 

aspecto, Coral (2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BARROS et al, 2010, p. 162) desenvolveu um modelo de 

sustentabilidade empresarial baseado na consecucao de tres bases, como mostra a figura 

abaixo. 

Sustentabilidade 

Sustentabilidade 
Economica 

Sustentabilidade 
Ambiental 

Sustentabilidade Social 

Vantagem Competitiva 
Qualidade de Custo 

Foco 
Mercado 

Resultado 
Estrategias de Negoeios 

Tecnologias Limpas 
Reciclagem Utilizacio 

Sustentavel de Recursos 
Naturais 

Atendimento a Legislagao 
Tratamento de Efluentes e 

Resfduos 
Produtos Ecologicamente 

Corretos 
Impactos Ambientais 

Assumir Responsabiiidade 
Social 

Suporte ao Crescimento 
da Comunidade 

Compromisso com o 
Desenvolvimento do RH 
Promocao e Participagao 

em Projetos de Cunho 
Social 

Figura 01 - Bases para sustentabilidade empresarial 
Fonte: Adaptado de Coral (2002 apud BARROS et al., 2010, p. 162) 

A ilustragao acima mostra o modelo de sustentabilidade defendido por Coral (2002). 

Observa-se uma grande inter-relacao dos tres tipos de sustentabilidade, e essas quando 

alcancadas caracterizam um patamar maior da sustentabilidade que e a empresarial. 

Observa-se que o desenvolvimento de agoes que atinjam a sustentabilidade dos fatores 

economicos, ambientais e sociais e de suma importancia para as empresas, visto que a 

sustentabilidade, alem de melhorar a relagao dessas com o meio ambiente tern se tornado 

estrategia competitiva no mercado, pois, a medida que a empresa fica reconhecida como 

ecologicamente correta, ou socialmente responsavel ganha credibilidade frente a sociedade, 

o que caracteriza um diferencial competitivo. 
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No desenvolvimento deste trabalho, dar-se enfase a sustentabilidade ambiental, pois a 

medida que as politicas de conservacao e preservagao ambiental sao adotadas pelas 

empresas, observa-se o melhoramento da qualidade de vida da populacao, caracterizando 

uma medida social, desenvolvendo, inclusive, a economia da regiao. 

Realcando o tripe da sustentabilidade, que e a relagao entre fatores economicos, sociais e 

ambientais, passaremos a entender um pouco mais sobre a sustentabilidade ambiental, 

fator de grande destaque na realidade de degradagao ambiental em que vivemos. 

Conforme mengao anterior, a mudanga na forma de produgao, consequencia do processo 

de globalizagao e do advento da revolugao industrial, fez com que as empresas passassem 

a aumentar o ritmo do processo produtivo, visando atender as crescentes demandas da 

populagao; esse aceleramento na produgao acentuou o consumo das materias primas que 

eram utilizadas de forma desordenada, causando, assim, a degradagao ambiental. 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 136) falam sobre essa mudanga de foco explicando que: 

Dentro desse processo, ao longo dos ultimos 50 anos, pode-se afirmar que 
os recursos naturais sao tratados principalmente como insumo para o 
processo produtivo, especialmente no processo produtivo industrial. Fica 
evidente que esse modelo, da maneira como foi idealizado e implementado, 
nao se mostra sustentavel ao longo do tempo. Existe cada vez mais a 
consciencia de que os recursos naturais sao esgotaveis, e, portanto, finitos, 
se mal utilizados. 

Visando diminuir esse indice de degradagao ambiental causado pelas empresas, foram 

desenvolvidas tecnologias ambientais de forma intensificada e um conjunto de normas, 

pactos e procedimentos que orientam as empresas a levar uma relagao saudavel com o 

meio ambiente. 

A adogao, por parte das empresas, de agoes de preservagao e conservagao ambiental tern, 

na maioria das vezes, trazido redugao consideravel nos custos e aumento no faturamento, 

pois existe uma otimizagao dos recursos naturais e, em consequencia, a empresa passa a 

ser bem vista pela sociedade, pois tern um perfil ecologicamente correto. 

Sobre essas agoes necessarias a diminuigao dos impactos ambientais Kitamura (1994, apud 

JUSTI 2007, p.33) diz que: 
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0 desenvolvimento sustentavel preconizado requer, entre outras, agoes 
para administrar o crescimento demografico; uso mais eficiente e 
conservacao de energia; uso mais eficiente, e com menor poluicao, dos 
recursos naturais nas industrias; seguranca alimentar; preservagao da 
biodiversidade e administragao do crescimento das areas urbanas. 

Diante do exposto, acredita-se que a sustentabilidade ambiental e alcangada, quando, 

atrelada ao desempenho economico, a empresa pratica agoes ecologicas. E 

verdadeiramente uma consciencia ambiental, nao se deve aumentar a produgao, 

desenvolver-se economicamente, sem se pensar no prejuizo que esse desenvolvimento 

pode causar ao meio ambiente; ou, melhor expressando, para que haja um desenvolvimento 

economico, e importante que sejam implementadas agoes que visem a diminuigao dos 

impactos ambientais no desenvolvimento das atividades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 G e s t a o ambiental 

Para realizar suas atividades, as entidades utilizam- se de materias-primas de forma a obter 

seus produtos e servigos, por sua vez, o que se vem observando e que os consumidores 

estao cada vez mais preocupados com as transformagoes ocorridas no meio ambiente, o 

que influenciou as empresas a adotarem em suas gestSes, politicas voltadas ao 

desenvolvimento sustentavel. 

O aumento da populagao e do consumo vem exigindo ainda mais das entidades que, para 

atender as demandas, usam, de forma desordenada, uma grande quantidade de insumos, 

provocando a escassez ou ate o desaparecimento da materia-prima. 

Contudo, praticar o desenvolvimento sustentavel consiste em utilizar os recursos naturais de 

forma consciente, garantindo, assim, o bem-estar da sociedade. Para se chegar a tal 

desenvolvimento, e preciso que todos os niveis da sociedade partilhem da mesma 

consciencia e responsabiiidade, e tais iniciativas devem partir do Poder Publico que tern o 

papel de oferecer os direitos fundamentais a sociedade, como o bem-estar social. 

Segundo Donaire (1999, p. 20), a responsabiiidade ambiental "assume diversas formas, 

entre as quais se incluem protegao ambiental, projetos filantropicos e educacionais, 
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planejamento da comunidade, equidade das oportunidades de emprego, services sociais em 

geral, de conformidade com o interesse publico". 

A relagao entre responsabiiidade social e desenvolvimento sustentavel e apresentada sobre 

cinco dimensoes, conforme pode ser visualizado no Quadro 2: 

Quadro 02 - Responsabiiidade social x Desenvolvimento sustentavel 

DIMENSOES FINALIDADE 

Sustentabilidade Social 
Coloca como fator a distribuicao da renda, para ele so vai existir 
desenvolvimento sustentavel quando nao houver mais desigualdades 
entre as classes sociais. 

Sustentabilidade Economica 

Exige dos agentes sociais uma maior consciencia na utilizac§o dos 
recursos, de forma a tornar eficaz o processo de preservagao. Esse 
fator necessita de investimentos continuos tanto de agente privados 
como publicos. 

Sustentabilidade Espacial 
Consiste em descentralizar os polos industrials, de forma a distribuir 
de forma mais equilibrada a populagao no espago geografico, 
evitando assim os conglomerados nos grandes centros. 

Sustentabilidade Ecologica 
As empresas preocupam-se em otimizar suas produgoes, utilizando o 
menor numero de recursos para a produgao de uma maior quantidade 
de seus produtos. 

Sustentabilidade Cultural 
Esta intimamente ligada como pr6prio nome ja diz a cultura da 
sociedade, trabalhando de forma a aproveitar as potencialidades de 
cada regiao. 

Fonte: Adaptado de Sanchs (1993,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ALBUQUERQUE, 2009). 

Como se pode observar, existem varias formas de praticar a sustentabilidade, o que ainda 

falta e incentivo para disseminagao de politicas voltadas a pratica da responsabiiidade 

social. Sendo assim, e necessario que todos os agentes sociais trabalhem juntos para que 

se chegue ao ideal de sustentabilidade. 

A sustentabilidade surge no contexto da globalizagao, redefinindo e reorientando o processo 

de civilizagao da humanidade. A crise ambiental pela qual o mundo passa, hoje, veio como 

forma de questionar o desenvolvimento economico com os paradigmas pelo qual passa a 

natureza. 

Durante muito tempo, as empresas se preocupavam apenas em tornar mais eficiente seus 

sistemas produtivos, esquecendo-se de dar enfase ao processo de tomada de decisao e de 

analise do ambiente externo; essa pratica fez com que as empresas sofressem restrigoes 

cada vez mais severas. Devido ao desenvolvimento da consciencia ecologica tanto por parte 

da sociedade, como do governo e das empresas privadas, ouve uma reviravolta na forma de 
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gestao dos recursos, fazendo com que as empresas adotassem diferentes estrategias, 

visando o desenvolvimento da sustentabilidade em suas politicas. 

Nesse contexto, Tinoco e Kraemer (2006, p. 109) comentam que: 

Gestao Ambiental e o sistema que inclui a estrutura organizacional, 
atividades de planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, 
processos e recursos para resolver, implementar, atingir, analisar 
criticamente e manter a politica ambiental, E o que a empresa faz para 
minimizar ou eliminar os efeitos negativos provocados no ambiente por suas 
atividades. 

Bayardino (2004, p. 22) complementa, dizendo que o Sistema de Gestao Ambiental: 

[.,.] permite a empresa controlar eficientemente os impactos ambientais de 
todo o seu processo de produgao, desde a escolha da materia-prima ate o 
destino final do produto e dos residuos liquidos, solidos e gasosos, levando-
a a operar da forma mais sustentavel possfvel. 

A gestao ambiental preocupa-se com a implantagao de politicas socioambientais que visam 

controlar os impactos ambientais causados no exercicio das suas atividades, buscando 

formas eficientes e sustentaveis para os problemas pertinentes ao processo de produgao. 

Gerenciar uma organizagao de forma a diminuir os impactos que ela causa ao meio 

ambiente e garantir que as futuras geragoes desfrutem dos recursos naturais. 

Assim, como em qualquer outro modelo de gestao, a ambiental deve ter seus objetivos e 

metas tragados em um planejamento, que deve ser acompanhado e avaliado de modo a 

oferecer a organizagao os beneficios advindos da implantagao. 

Nesse contexto, para que as empresas passem de fato a adotar a gestao ambiental e 

necessaria uma grande mudanga na estrutura organizacional e empresarial, com isso 

Tinoco e Kraemer (2006, p. 110) apresentam uma subdivisao da gestao ambiental. 
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Quadro 03 - Subdivisoes da gestao ambiental 

SUBDIVISOES FINALIDADE 

Gestao de Processos 

Envolve a avaliagao da qualidade ambiental de todas as atividades, 
maquinas e equipamentos relacionados a todos os tipos de manejo de 
insumos, materias-primas, recursos humanos, recursos loglsticos, 
tecnologias e servicos de terceiros. 

Gestao de Resultados 

Envolve a avaliagao da qualidade dos processos de produgao, atraves 
de seus efeitos ou resultados ambientais, ou seja, emissoes gasosas, 
efluentes Ifquidos, residuos sdlidos, particulados, odores, ruidos, 
vibragSes e iluminagao. 

Gestao de Sustentabilidade 
(ambiental) 

Envolve a avaliagao da capacidade de resposta do ambiente aos 
resultados dos processos produtivos que nele sao realizados e que o 
afetam, atraves da monitoragao sistematica da qualidade do ar, da 
agua, do solo, da flora, da fauna e do ser humano. 

Gestapo de Piano Ambiental 

Envolve a avaliagao sistematica e permanente de todos os elementos 
constituintes do piano de gestao ambiental elaborado e 
implementado, aferindo-o e adequando-o em fungao do desempenho 
ambiental alcangado pela organizagao. 

Fonte: Adaptado de Macedo (1994,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TINOCO E KRAEMER, 2008, p. 115). 

Aplicar a gestao ambiental em uma entidade requer mudangas consideraveis: todos os 

setores da mesma devem adotar medidas de prevengao e corregao das agoes que 

impactam direta ou indiretamente o ambiente. Assim, se uma unidade produtiva apresentar 

em sua gestao todos os quesitos acima citados de forma adequada, estara atendendo todas 

as especificagoes relativas a qualidade ambiental, o que facilita o processo de tomada de 

decisao, e aumenta a competitividade da empresa frente as exigencias do mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Contabil idade ambiental 

A contabilidade e uma ciencia social que tern como objeto de estudo o patrimonio das 

entidades e sua finalidade consiste em prestar informagoes uteis aos mais diversos 

usuarios. Sabendo do importante papel que a contabilidade desempenha, Braga (2007, p.8) 

diz que: 

A contabilidade pode ser de grande utilidade no processo de comunicagao 
entre entidades e sociedades no que se refere a defesa do meio ambiente. 
Primeiro identificando e fornecendo subsldio informacional para controlar os 
impactos ambientais da atividade operacional; segundo fornecendo uma 
imagem de uma empresa socialmente responsavel, fornecendo um conjunto 
de informagoes confiaveis para o publico externo e interno; terceiro, 
incentivando a empresa a tornar-se um agente educador da 
comunidade/sociedade sobre o meio ambiente. 
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Sendo assim, com as transformagoes ocorridas no ambiente, dado pelo processo de 

industrializagao e globalizagao, surgiu a necessidade de se ter um maior controle sobre os 

recursos naturais consumidos ou destruidos pelas empresas. Os impactos ambientais 

advindos do mau uso desses recursos tern trazido a sociedade consequencias negativas, 

por isso, de certa forma, os cidadaos passaram a cobrar mais responsabiiidade socio-

ambientais das entidades. 

Para Tinoco e Kraemer (2008, p.22), essas mudangas ocorreram, a partir dos anos 20 do 

seculo XX com o surgimento das grandes empresas americanas, com o desenvolvimento 

dos mercados de capitals nos Estados Unidos e na Inglaterra e com o surgimento das 

bolsas de valores (Londres e New York). Tinoco e Kraemer (2008, p.22) completam, ainda, 

dizendo que: 

Paralelamente ao crescimento da produgao em larga escala, decorrente da 
Revolugao Industrial, a populagSo cresceu vertiginosamente em todo o 
mundo. Esse aumento da populagao implicou o aumento do uso das 
reservas ecoldgicas do planeta Terra, em decorrencia da expansao de bens 
industrials que se valeram, em muitos casos, do uso de tecnologias sujas, 
levando por conseguinte a geragao de lixo, em bases exponenciais. 

As mudangas ocorridas pelo processo de industrializagao e, consequentemente, o aumento 

do consumo pela populagao fez surgir a necessidade de um maior controle nas informagdes 

acerca da utilizagao dos recursos naturais. No intuito de dar suporte as empresas, nas 

questoes ambientais, e de inovar no processo produtivo, emergiu uma nova ramificagao da 

contabilidade, conhecida por contabilidade ambiental. 

A Contabilidade, nos ultimos anos do seculo que terminou, foi diretamente 
atingida por modificagoes de base. O consagrado objeto desta ciencia, ou 
seja, a riqueza das cedulas sociais passou, instintivamente, por uma 
ampliagao indagativa. Rompeu-se a barreira do ambiente interno das 
empresas e instituigoes e passou-se a buscar conexoes com fatos de maior 
amplitude. Tal rompimento, todavia, exigiu mudangas de metodos cientificos 
e de oticas de observagao para que pudesse, inclusive, utilizar 
racionalmente os processos e atender com maior adequagao as novas 
necessidades das empresas e instituigoes (LOPES DE SA, 2002) 

Nesse contexto, compreende-se que a contabilidade deve estar em constante 

transformag§o, acompanhando o meio e as necessidades de seus usuarios, preocupando-

se, dessa forma, com o estudo dos fatores sociais, pois a sociedade de forma geral e 

usuaria externa de tais elementos. 



31 

A contabilidade ambiental, segundo Paiva (2009, p. 17) "pode ser entendida como a 

atividade de identificagao de dados e registro de eventos ambientais, processamento e 

geragao de informacoes que subsidiem o usuario servindo como parametro em suas 

tomadas de decisoes". Bergamini Jr. (1999, apud TINOCO e KRAEMER, 2008, p.63) 

complementa dizendo que o objetivo da contabilidade ambiental e: 

Registrar as transagoes das empresas que impactam o meio ambiente e os 
efeitos das mesmas que afetam, ou deveriam afetar, a posigao economica e 
financeira dos negdcios da empresa, devendo assegurar que: a) os custos, 
os ativos e os passivos ambientais estejam contabilizados de acordo com os 
princfpios fundamentals da contabilidade, ou na sua ausencia, com as 
praticas contabeis geralmente aceitas; e b) o desenvolvimento ambiental 
tenha a ampla transparencia de que o usuario da informagao contabil 
necessita. 

Ainda sobre o objetivo da contabilidade ambiental, Ribeiro (2010, p. 45) afirma que: 

A contabilidade ambiental nao e uma nova ciencia, mas sim, uma 
segmentagao da tradicional ja, amplamente, conhecida. Adaptando o 
objetivo desta ultima, podemos definir como objetivo da contabilidade 
ambiental: identificar, mensurar, e esclarecer os eventos e transagoes 
economico-financeiros que estejam relacionados com a projegao, 
preservagao e recuperagao ambiental, ocorridos em um determinado 
periodo, visando a evidenciagao da situagao patrimonial de uma entidade. 

Sabendo que a contabilidade ambiental e uma ramificagao da ciencia contabil que tern como 

objetivo identificar, avaliar e registrar as transagoes advindas de questoes ambientais, 

passamos, agora, a identificar os itens ambientais. 

Conceituar os itens ambientais apresenta um pouco de dificuldade, visto que, 

frequentemente, ele vai convergir com os conceitos dos itens da propria ciencia contabil, o 

que vai diferenciar sao as variaveis a serem analisadas. Sendo assim, apresenta-se as 

definigoes, objetivos e reconhecimento dos ativos ambientais, passivos ambientais, receitas 

ambientais, despesas ambientais, custos ambientais e patrimonio ambiental, sobre a visao 

dos autores da literatura acerca de contabilidade ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Ativo ambiental 

Para Ribeiro (2010, p.59) um ativo e o "futuro resultado economico que se espera obter de 
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um agente" devendo este apresentar algumas caracteristicas essenciais como: 

• Existencia de beneffcios futures especificos ou servigos potenciais. 
Direitos e servigos que tenham se expirado nao devem ser inclufdos, 
assim como aqueles com potencial de beneficios nulos ou negativos. A 
incerteza quanto a seu valor futuro nao Ihes tira as caracteristicas de 
ativo, a menos que esse valor seja zero ou negative 

• Os direitos devem ter valor para um individuo ou empresa especifica. 
Nao devem ser excluldos os de uso de bens publicos - uso de uma 
estrada publica, por exemplo, Quando o direito tiver multiplos 
proprietaries, a entidade devera computar apenas sua parte e ter controle 
sobre os ativos, de forma que possa exercer seus direitos sobre eles. 

• Deve haver uma forga legal para reivindicar os direitos e servigos, ou 
outras evidencias de que o recebimento de beneficios futuros e provavel. 
Servigos que tenham de ser transferidos para terceiros ou para o 
governo sem compensagoes nao devem ser exclufdos. 

• Os beneficios economicos devem resultar de transagoes ou eventos 
passados. Ativos nao incluem aqueles que terao origem no futuro, que 
ainda nao existem ou nao estao sobre o controle da empresa. 

Hermanson (1964, apud TINOCO E KRAEMER, 2008, p. 180) conceitua ativo como sendo: 

[...] recursos escassos (definidos como servigos, mas agrupados e 
classificados como agentes) operando na entidade, capazes de serem 
transferidos por forga da eeonomia, reportados em termos financeiros, e que 
foram adquiridos como resultado de transagoes atuais ou realizadas no 
passado, e que possuem capacidade de gerar beneficios econdmicos 
futuros. 

Diante das definigoes apresentadas, entende-se que ativos sao os recursos controlados 

pela empresa no qual se espera beneficios futuros advindos de transagoes passadas. De 

forma generica e o conjunto de bens e direitos da empresa. 

Assim sendo, os ativos ambientais sao na visao de Tinoco e Kraemer (2008, p. 181) "bens 

adquiridos pela companhia que tern como finalidade controle, preservagao e recuperagao do 

meio ambiente". Ribeiro (2010, p. 61) complementa a definigao dizendo que: 

Os ativos ambientais sao constituidos por todos os bens e direitos 
possufdos pelas empresas, que tenham capacidade de geragao de 
beneficio economico em perfodos futuros e que visem a preservagao, 
protegao e recuperagao ambiental. Com intuito de demonstrar seu empenho 
na preservagao do meio ambiente, eles devem ser segregados em linha a 
parte das demonstragoes contabeis. Assim, nao apenas a empresa deixaria 
transparecer suas agoes como, ao mesmo tempo, permitiria ao usuario 
avaliar essas informagSes e compara-las aos demais elementos que 
com poem tais demonstragoes. 
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A divulgacao dos ativos ambientais e de suma importancia para a empresa, nao so por 

representar bens e direitos com capacidade de geracao de beneficios futuros, mas por 

torna-se ferramenta de competitividade no mercado, principalmente, com a forte midia 

advindas dos meios de comunicacao quanto as questoes de preservagao ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Passivo ambiental 

Para melhorar a compreensao deste item ambiental, alguns conceitos gerais sao 

apresentados. Frequentemente, a ciencia contabil conceitua passivo como sendo o conjunto 

de obrigacoes da entidade. Diante disso, os passivos ambientais na visao de Ribeiro (2010, 

p.74) se referem "aos beneficios economicos ou aos resultados que serao sacrificados em 

razao da necessidade de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente". 

Os passivos ambientais sao frequentemente identificados pela sociedade como sendo algo 

negativo para a empresa, advindos de agoes desenvolvidas por essas que, de alguma 

forma, agrediu o meio ambiente. Porem Tinoco e Kraemer (2008, p. 183), fazem uma 

ressalva sobre a repercussao negativa pela qual os passivos ambientais vem passando, 

afirmando que esses: 

Nao tern origem apenas em fatos de conotagao tao negativa. Podem 
originar-se de atitudes ambientalmente responsaveis, como os decorrentes 
da manutengao de sistema de gerenciamento ambiental, os quais requerem 
pessoas para sua operacionalizagao. Tais sistemas exigem ainda a 
aquisigjao de insumos, maquinas, equipamentos, instalagoes para o seu 
funcionamento. 

Sendo assim, conclui-se que os passivos ambientais surgem na empresa por diversos 

fatores voltados a questao ambiental, podendo ser advindos de mau uso dos recursos 

naturais, ou de politicas de preservagao adotadas pela entidade. 

2.3.3 Receitas ambientais 

Para Tinoco e Kraemer (2008, p. 192 e 193) as receitas ambientais decorrem da: 



34 

• prestacao de servigos especializados em gestao ambiental; venda de 
produtos elaborados de sobras e insumos de processo produtivo; 

• venda de produtos reciclados; 

• receita de aproveitamento de gases e calor; redueao do consumo de 
rnaterias-primas; 

• redueao do consumo de energia; 

• redueao do consumo de agua; 

• participacao no faturamento total da empresa que se reconhece como 
sendo devida a sua atuacao responsive! com o meio ambiente. 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 193) consideram ainda como receita ambiental "o ganho de 

mercado que a empresa passa a auferir a partir do momento em que a opiniao publica 

reconhecer sua politica preservacionista e der preferencia a seus produtos". 

De maneira geral as receitas sao todos os aumentos de ativos de uma entidade, sendo 

assim as receitas ambientais adotam um reflexo positivo na empresa, visto que tendem a 

melhorar a situagao patrimonial da mesma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3,4 Despesas ambientais 

As despesas na visao de ludicibus (2009, p. 153) "representam o uso e consumo dos 

insumos no processo produtivo, necessarios para a produgao de receitas". Neste sentido 

Ribeiro (2010, p. 50) considera as despesas ambientais como sendo "todos os gastos 

envolvidos com o gerenciamento ambiental, consumidos no periodo e incorridos na area 

administrativa". 

As empresas para Tinoco e Kraemer (2008, p. 191) incorrem nas seguintes despesas 

ambientais: 

• ocasionadas pela prevencao de contaminacao relacionada com as 
atividades operacionais atuais; 

• tratamento de residuos e vertidos; 

• tratamento de emissoes; 

• descontaminagao; 
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• restauracao; 

• materiais auxiliares de manutencao de servigos; 

• depreciagao de equipamentos: 

• exaustoes ambientais; 

• pessoa! envoivido na produgao; 

• gestao do meio ambiente; 

• investigagao de desenvolvimento; 

• desenvolvimento de tecnologias mais limpas; 

• auditoria ambiental; 

Como se pode observar as despesas ambientais de uma determinada entidade podem ser 

advindas de diversos fatores diferentes, porem, como ja mencionado, sao necessarias para 

uma futura geragao de receita e estao sempre ligadas a questoes advindas da gestao 

ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.5 Custos ambientais 

Os custos na ciencia contabil sao identificados como os gastos necessarios para a produgao 

dos bens ou servigos de uma entidade. Para a ONU (1998, p.05), "os custos ambientais 

compreendem os gastos realizados para gerenciar os impactos das atividades das 

empresas neste setor, de forma ambientalmente responsavel, alem de outros gastos com o 

mesmo objetivo". 

Na visao de Tinoco e Kraemer (2008, p. 173), 

Os custos ambientais sao um subconjunto de um universo mais vasto de 
custos necessarios a uma adequada tomada de decisao. Eles nao sao 
custos distintos, mais fazem parte de um sistema integrado de fluxos 
materiais e monetarios que percorrem a empresa. 

A identificagao dos custos ambientais e de extrema necessidade para a formagao do prego 

de venda dos produtos, visto que, assim como os demais custos, esses tambem sao 

advindos da necessidade de produgao. 
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2,3.6 Perdas ambientais 

Diferentemente dos custos e despesas ambientais, as perdas sao aqueles dispendios que 

nao irao gerar beneficios futuros. 

Ribeiro (2010, p. 57) conceitua as perdas ambientais como sendo "os gastos que nao 

proporcionam beneficios para a empresa". Afirma ainda que essas perdas podem ser 

advindas de; 

• gastos que nao trazem nenhum beneficio adicional; 

• multas ou penalidades por inadequagao das atividades a legislagao; 

• restauracao de areas contaminadas ( proprias ou de terceiros); 

• complemento das estimativas dos custos de recuperagao relacionados 
a atividades de perfodos anteriores; 

As entidades devem adotar na gestao ambiental, politicas que visem diminuir esse tipo de 

dispendio, pois como o proprio nome ja diz sao perdas da empresa que nao trarao retorno 

nenhum. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Evidenciagao de itens ambientais 

Sabe-se que a contabilidade, atraves dos seus metodos, transforma dados em informagoes, 

essas informagoes devem ser apresentadas de forma clara, de modo a auxiliar e nortear o 

processo de tomada de decisao junto aos usuarios. 

A evidenciagao, a divulgagao ou o disclosure nada mais e do que a divulgagao das 

informagoes de forma organizada, objetivando atender as necessidades de cada um dos 

usuarios. Tinoco e Kraemer (2008, p.261) apresentam diversas formas de evidenciagao, 

como: a forma e disposigao dos demonstratives contabeis e formais; informag5es entre 

parenteses; notas explicativas; quadros e demonstratives suplementares; comentarios do 

auditor e relatorio do conselho de administragao e da diretoria. 
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Dentro das normas e leis referentes a ciencia contabil existe um conjunto de demonstragoes 

contabeis com evidenciagao de carater obrigatorio e voluntario. A lei 11.638/2007 rege que 

as demonstragoes com divulgagao obrigatorias sao: o balango patrimonial; a demonstragao 

de lucros ou prejuizos acumulados; a demonstragao do resultado do exercicio; a 

demonstragao do fluxo de caixa e a demonstragao do valor adicionado, sendo esta ultima 

obrigatoria apenas para companhias abertas. 

Visando divulgar um maior numero de informagoes aos usuarios, algumas empresas 

evidenciam, alem das demonstragoes citadas acima, de carater obrigatorio, outros relatorios 

e demonstratives de carater voluntario, apresentando no mercado um diferencial 

competitivo. Esses relatorios abordam diversos aspectos das agoes desenvolvidas pela 

empresa, que vao desde financeiras e economicas, ate socio-ambientais. 

Frente as novas exigencias da sociedade Ribeiro (2010, p. 108) afirma que com o processo 

de globalizagao os relatorios contabeis estao cada vez mais ricos em informagoes, afirma, 

ainda, que um outro fator vem influenciando o aumento das informagoes de carater 

ambiental nos relatorios contabeis, que e o uso dessas informagoes como ferramenta 

competitiva, diante do contexto em que vive a sociedade atual. Assim, a elaboragao e 

divulgagao de relatorios e demonstratives com informagoes ambientas se torna importante 

na realidade atual em que se encontra o mercado competitivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Um enfoque sobre industr ias de c e r a m i c a s vermelha 

A fabricagao de pegas feitas com ceramica vermelha apresenta na historia, ha muito tempo, 

em estudos realizados pelo SEBRAE (2008, p.7) identifica que no Brasil ja existia a atividade 

ceramista, ha mais de 2000 anos, representada pela fabricagao de pegas como potes, 

baixelas e outros produtos. 

Apos a descoberta do Brasil pelos Portugueses e, consequentemente, a iniciagao do 

processo de construgao das cidades, emergiu a necessidade de desenvolvimento da 

atividade ceramista para fabricagao de pegas utilitarias para a construgao civil, sendo 

identificada, nessa epoca, a existencia de olarias que se caracterizam pela produgao de 

produtos de base, sem utilizagao de grandes processos produtivos e tecnologia. SEBRAE 

(2008, p.7) 
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No passar do tempo, a busca por especializacoes na fabricagao desses produtos, fez 

emergir o que hoje chamamos de industrias de ceramicas, que sao empresas que se 

utilizam de tecnologias e formas avancadas para a produgao em massa dos produtos 

ceramicos. No Brasil; esse padrao tecnologico e considerado atrasado, quando comparado 

aos niveis de produgao dos paises desenvolvidos. 

Segundo dados publicados na pagina da Associagao Nacional da Industria Ceramica 

(ANICER), existem no Brasil aproximadamente 7431 empresas de ceramica e olarias, essas 

sao responsaveis pela geragao de 293 mil empregos diretos e 1,25 milhoes de empregos 

indiretos, chegando a atingir um faturamento anual de aproximadamente 18 bilhoes de reais. 

Proporcionalmente essa realidade nao e diferente no estado do Rio Grande do Norte - RN. 

Dados publicados na pagina do Sindicato da Industria Ceramica para Construgao do Estado 

do Rio Grande do Norte (SINDICER-RN) indica que nessa regiao se encontram instaladas 

159 empresas atuantes na atividade ceramista, estando distribuidas em 39 municipios com 

maior concentragao em tres polos regionais: polo do Serido, polo Apodi/Agu e polo da 

grande Natal. 

As industrias do ramo de ceramica vermelha do estado do Rio Grande do Norte 

caracterizam-se principalmente como empresas de micro e pequeno porte e, 

frequentemente, sobre o regime de organizagao familiar. Sua localizagao da-se devido a 

localizagao das jazidas de argila e as proximidades com os centros de consumo, evitando, 

assim, gastos desnecessarios com transportes. (site SINDICER-RN) 

A fabricagao de produtos derivados da ceramica requer o consumo de grandes quantidades 

de materias-prima como a argila e a lenha, e a utilizagao desses recursos, sem a 

preocupagao com a questao ambiental, fez surgir nas regioes, onde essas empresas se 

situam, diversos questionamentos quanto aos pontos positivos e negativos ocasionados 

pela instalagao das industrias de ceramicas nessas localidades. 

Sabe-se que na regiao do Serido do estado do Rio Grande do Norte essa atividade e 

responsavel pela geragao de grande quantidade de emprego e contribui diretamente para o 

crescimento da economia daquela regiao, no entanto, em contra-partida, (SUVA, V. P., 

2007, p. 100) destaca que: 
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Diante da atual produgao de ceramicos e destacavel uma relagao natureza-
sociedade bastante agressora. O meio ambiente vem sendo dilapidado, nao 
somente pela devastagao da cobertura vegetal nativa e degradagao dos 
solos (em virtude dos constantes processos de exploragoes que tern levado 
a graves erosSes), mais principalmente, pelas perversas relagoes de 
trabalho que tern sido implementadas nesse processo produtivo. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE senso de 2010, o 

municipio de Cruzeta esta localizado na mierorregiao do Serido do Estado do Rio Grande do 

Norte, possuindo uma extensao territorial de 295,829 km 2 e uma populagao aproximada de 

7.967 habitantes. 

Identifica-se instaladas em funcionamento na cidade de Cruzeta-RN 06 empresas 

especializadas na fabricagao de pegas de ceramica vermelha, gerando em media 290 

empregos diretos e cerca de duas vezes esse numero de empregos indiretos, o que aponta 

essa atividade como de suma importancia para o desenvolvimento economico e social da 

populagao. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA-RN, 2011). 

Caracterizadas como empresas de administragao familiar, de micro e pequeno porte, as 

industrias de ceramica vermelha localizadas na cidade de Cruzeta-RN sao responsaveis por 

alguns dos problemas ambientais detectados nesta regiao, como os desmatamentos, a 

poluigao do ar, a contaminagao dos solos e o assoreamento das fontes hidricas de onde e 

retirada a argila, dentro outros (CARVALHO, O. de C, 2001). 

Os principals produtos produzidos nessas empresas sao telhas, tijolos e lajotas, utilizados 

na construgao civil. 

Sendo assim, entende-se que a industrializagao desses produtos deve ser analisada no 

tocante a responsabiiidade dessas empresas com a comunidade das regioes onde elas se 

instalam, devendo adotar politicas de preservagao e conservagao ambiental, alem de ter um 

maior cuidado no bem estar dos seus colaboradores. 
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Devido as constantes mudangas ocorridas no ambiente o termo gestao ambiental tern se 

tornado ponto de bastante discussao entre as empresas, visto que faz-se necessario o 

equilibrio entre o ambiente e as atividades desenvolvidas para que haja um 

desenvolvimento economico atrelado as agoes voltadas a sustentabilidade . Sendo assim, 

devido aos impactos ocasionados nao so na economia e no meio ambiente, mais na 

sociedade como um todo advindos da atividade ceramista coloca-se em evidencia as agoes 

desenvolvidas por essas no tocante a preservagao, conservagao e diminuigao dos efeitos ao 

meio ambiente. 

Para buscar os dados necessarios ao atendimento dos objetivos e resolugao da 

problematica levantada, foi aplicado um questionario junto aos gestores das industrias de 

ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN de forma a identificar a percepgao desses 

gestores sobre a contabilidade e a gestao ambiental. 

O questionario aplicado foi elaborado a partir de uma adaptagao da lista de verificagao de 

sustentabilidade de Leripio (2001) apud Pfitsche (2004), lista essa que faz parte de um 

metodo de gerenciamento de aspectos e impactos ambientais, conhecido como GAIA. 

3.1 Ana l ise da lista de verif icagao 

Neste momento da pesquisa, faz-se uma abordagem analitica das respostas obtidas na 

aplicagao da lista de verificagao. Essa lista foi aplicada pelo pesquisador junto aos gestores 

das industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN; como ja mencionado existe 

nessas empresas um forte indicio de organizagoes familiares, sendo assim, os gestores das 

seis empresas estudadas sao os proprios proprietaries, pessoas conhecedoras da estrutura 

fisica e de todo o processo de funcionamento da empresa. 
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3.1.1 Criterio 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Fomecedores 

Os fomecedores refletem diretamente na qualidade do produto final e no nivel de 

responsabiiidade deste com o meio ambiente, por isso a avaliagao do criterio se faz 

necessaria para o desenvolvimento da gestao ambiental das empresas em estudo, visto que 

os processos produtivos necessitam de insumos e materias-primas para que haja viabilidade 

na produgao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A visao dos gestores das industrias de ceramica vermelha da cidade de 

Cruzeta-RN quanto ao criterio Fomecedores pode ser visualizado no quadro abaixo. 

Quadro 04 - Relacao dos fomecedores com o meio ambiente 

CRITERIOS 
SIM 

NAO N.A. CRITERIOS 
D R A 

NAO N.A. 

As materias primas utilizadas sao oriundas de recursos 
renovaveis? 2 4 

Os fomecedores possuem mortopoiio do mercado? 1 3 2 
Os fomecedores apresentam processos produtivos 

que causam impacto ao meio ambiente e aos seres 
humanos? 2 4 

A extragao/transporte/processamento/distribuigao da 
materia prima demands grande consumo de energies? 3 3 

Os fomecedores estao comprometidos com o meio 
ambiente? 2 4 

Os principals fomecedores da organizagao sao 
certiftcados pelas normas ambientais ISO 14001? 6 

Os fomecedores dao garantias de qualidade? 2 4 

Os fomecedores dao garantia de seguranga? 6 

As compras da empresa so incluem produtos /servigos 
reciclaveis? 6 

Os fomecedores da empresa se obrigam a reciclar os 
seus produtos usados? 2 4 

A seguranga do transporte e da manutengao dos 
abastecimentos da empresa obedece a normas? 6 

O controle na recepgao das compras obedece a 
normas precisa quanto ao meio ambiente? 6 

0 armazenamento das compras obedece a normas 
precisas quanto ao meio ambiente? 1 5 

As compras pereclveis estao sujeitas a uma data-limite 
de utilizagao? 6 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Identifica-se uma divergencia quanto as fontes dos recursos na avaliagao da materia prima. 

Em universo de seis empresas, quatro acreditam que os recursos consumidos sao oriundos 
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de fontes nao renovaveis, optando pela resposta nao na primeira pergunta do quadro 3. 

Duas afirmam que na fabricagao de seus produtos utilizam recursos advindos de fontes 

regularrnente renovaveis. 

Segundo Hochstetler (2002, p. 17) os recursos naturais podem ser tratados de duas formas, 

os renovaveis tratados pelo autor como sustentaveis e os nao renovaveis citado pelo autor 

como os insustentaveis, assim ele diz que: 

[...] A forma sustentavel utiliza os recursos naturais como de modo que nao 
reduz o estoque de capital natural, seja cultivando ou extraindo o recurso 
natural de forma que permite sua regeneracao natural, seja atraves da 
reciclagem ou reutilizagao. A forma nao sustentavel implica uma 
depreciacao do capital natural [...]. 

Nesse contexto, os recursos naturais renovaveis sao aqueles que como o proprio nome ja 

diz, se renova com o passar de um curto ou medio espaco de tempo, seja essa renovagao 

advinda de forma natural, ou, atraves da intervencao humana. Os recursos naturais nao 

renovaveis sao aqueles que nao se regeneram ou que demoram um longo periodo de tempo 

para se regenerar. Assim, conclui-se que a ciassificagao das materias primas utilizadas em 

recursos renovaveis e nao renovaveis vai depender do modo como o fornecedor esta 

produzindo ou utilizando esses recursos. 

Nas observagoes feitas pelos gestores, identificou-se que existe dentre a cartela de 

fomecedores um especifico que trabalha com um piano de manejo na produgao da lenha e 

no fornecimento da argila necessaria a fabricagao da ceramica. No caso da lenha, a 

plantagao e dividida em 12 blocos, sendo utilizado um bloco por ano. A medida que o tempo 

passa, a arvore cortada floresce novamente e, apos doze anos, ela esta completamente 

renovada. Apenas duas das seis empresas adquirem desse fornecedor as materias primas 

necessarias as suas produgoes, por isso e a opgao escolhida pelos gestores das duas 

empresas: a utilizagao, no processo produtivo, dessas materias primas regularrnente 

renovaveis. 

A adogao de praticas voltadas a sustentabilidade e o respeito com o meio ambiente do 

fornecedor acima, justifica a visao dos gestores que compram seus insumos, sabendo que 

estao adquirindo materias primas produzidas dentro da legislagao ambiental, com menores 

proporgoes de impacto ao meio ambiente e, consequentemente, melhor qualidade. Observa-

se que os demais fomecedores, apesar de terem os certificados necessarios para a 
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comercializagao desses insumos, nao estao tao comprometidos com o meio ambiente, 

apresentando processos produtivos que degradam o ambiente em maiores proporcoes. 

Existe ainda um entrave quanto aos criterios do transporte: seguranga, recepcao e 

estocagem das materias primas. Como pode ser visuaiizado no quadro 3, todos os gestores 

concordam que faltam garantias de seguranga e que a recepgao e estocagem dos insumos 

nao sao feitas de forma controlada. Observou-se, nesse tocante, que a madeira e a argila 

necessarias a fabricagao da ceramica, sao armazenadas de forma aleatoria, formando 

grandes amontoados nas empresas que so sao desfeitos, a medida que esses insumos sao 

consumidos pela produgao. 

A organizagao que deseja adotar um carater sustentavel, atraves da adogao de politicas e 

agoes que caracterizem uma gestao ambiental, deve analisar todos os setores internos e 

externos da empresa. Pinheiro (2008, p. 15) retrata bem esse ponto, afirmando que: 

A empresa que deseja agir de maneira socialmente responsavel precisa 
passar por um processo de "mapeamento" de suas partes interessadas, ou 
seja, identificar quern sao os individuos, grupos, organizagoes e instituigoes 
que possuem alguma relagao com o seu negocio e que de alguma forma 
afetam ou sao afetados pelas suas atividades. 

Diante do exposto, conclui-se que, no desenvolvimento de uma gestao ambiental e na 

pratica da responsabiiidade social, se faz necessario analisar, os setores internos da 

empresa, bem como todos os seus colaboradores diretos e indiretos. No caso dos 

fomecedores, essa avaliagao precisa ser feita de maneira mais rigorosa, pois como 

mencionado anteriormente, a forma de produgao desses insumos iriam (pactuar) impactar, 

diretamente na relagao do produto final, com o meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Criterio 2 - Processos produtivos 

Para avaliar os processos produtivos das industrias de ceramica vermelha em estudo, 

necessita-se de uma breve descrigao das etapas desse processo, sendo assim, o quadro 4 

apresenta, de forma sintetizada, as etapas do processo produtivo de ceramicas, que vai, 

desde a preparagao da massa, passando por todo o beneficiamento, por fim, chegando ao 

produto final. 
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Quadro 05 - Etapas do processo produtivo da ceramica vermelha 

ETAPAS DE 
FABRICAGAO DESCRICAO 

Preparacao da Massa 
Nesta etapa o material e separado, formam-se montes de argila 
para serem homogeneizados; 

Caixao alimentador Aqui ha separacSo da quantidade necessaria a produgao, que em 
seguida e levada para desintegradores; 

Desintegradores 
Nessa fase a umidade devera variar entre 16% e 25%, para evitar 
perda de eficiencia, nao desintegrando os blocos de argila 
adequadamente; 

Misturador Em seguida, em um misturador, a mistura e homogeneizada; 

Laminador 
A massa e entao amassada em formato de laminas e em seguida 
levada a maromba; 

Extrusora ou maromba: 
Compacta uma massa plasties, numa camara de alta pressao, a 
vacuo, contra uma forma (molde) no formato do produto desejado; 

Cortador 
Nesta etapa um fino cabo de ago corta a peca na dimensao 
desejada; 

Secagem 

Durante a secagem as pegas reduzem de 20 a 30% de teor de 
umidade para 5%; a secagem pode ser natural (exposicao das 
pegas ao ar livre) ou forgada (secadores intermitentes ou 
continuos); 

Queima • 

As pegas secas sao submetidas aos fornos para adquirirem as 
caracteristicas e propriedades desejadas, que podem ocorrer nos 
seguintes tipos de fornos - de chama direta, tipo caipira, garraf§o 
e caieira; de chama reversivel tipo aboboda, Catarina, 
Corujinha e Paulista; continuos do tipo Hoffman; do tipo tunel, e do 
tipo plataforma (intermitentes), tipo vagao ou gaveta (todos os tipos 
podem queimar lenha, bagago de cana, oleo combustivel etc.); 

Estocagem e expedig§o: 
Depois de retirados do forno, sao inspecionados, em um patio, para 
retirada de pegas com defeitos; 

Fonte: Adaptado SEBRAE (2008, p. 16 e 17) 

De conformidade com o quadro acima, identifica-se que o processo de beneficiamento da 

ceramica vermelha passa por diversas etapas no processo produtivo, e cada uma delas 

desempenha papel importante na qualidade do produto final. Assim, para uma melhor 

analise, dividiremos o criterio processamento produtivo em cinco grupos: eco-eficiencia no 

processo produtivo; nivel de tecnologia utilizada; aspectos e impactos ambientais do 

processo; recursos humanos na organizagao e disponibilidade de capital. 
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Quadro 06 - Eco-eficiencia do processo produtivo 

CRITERIOS SIM 
NAO N.A. CRITERIOS 

D R A 
NAO N.A. 

Os processos produtivos sao poluentes ou 
potencialmente poluidores? 

6 

Ocorre a geracao de residuos perigosos durante o 
processamento do produto? 

6 

0 processo produtivo e responsave! por um alto 
consumo de energia? 

6 

A organizagao atende integralmente as normas relativas 
a saude e seguranga dos coiaboradores internos e 
extemos? 

3 1 2 

Existe na empresa um manual de seguranga interna, 
que acompanha os processos produtivos? 

3 2 1 

A empresa avalia o impacto dos processos produtivos 
sobre o quadro biogeoldgico da sua regiao? 

1 5 

O controle de qualidade quanto a umidades, impurezas 
e avariados e devidamente verificado? 

2 4 

Existe geracao de residuos durante o beneficiamento do 
produto? 

6 

Os residuos gerados sao reaproveitados na empresa? 6 

Os residuos sao vendidos? 6 

Existe conhecimento do que as empresas compradoras 
fazem com os residuos? 

6 

A organizagao atende integralmente as normas 
relativas a saiide e seguranga dos cobradores internos 
e externos? 

3 2 1 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Na avaliagao do criterio eco-eficiencia no processo produtivo, observa-se uma uniformidade 

nas respostas dos gestores quanto a questao dos grandes impactos ambientais 

ocasionados pelo beneficiamento dos seus produtos; todos responderam que seus 

processos produtivos sao potencialmente poluidores, optando pelo nivel deficitario. Alem 

dos referidos processos produtivos demandarem grande consumo de energia, sao 

potencialmente poluidores, pelo fato de emitirem na atmosfera grandes quantidades de 

gases de efeito estufa como o gas carbonico (CO 2) advindos da principal fonte de energia 

desta atividade que e a queima da lenha. 

Identificou-se, tambem, na percepgao desses gestores, que existe de forma deficitaria 

geragao de residuos solidos, liquidos e gasosos, e esses nao sao reaproveitados na 

organizagao, nao sendo, tambem, vendidos para outras entidades, o que acaba gerando um 

custo de produgao. 



46 

Figueiredo (2008, p. 34) fala sobre os beneficios da politica de gerenciamento dos residuos, 

defendendo que: 

Geracao de residuos em processos produtivos esta associada perdas de 
materia prima e produto. Vendo por este angulo, ha ainda nesses "residuos" 
urn valor agregado que precisa ser explorado. E mais ainda, possibilidades 
de transformar despesas com tratamentos e disposicoes em receitas. 

Assim, entende-se que as industrias de ceramica da cidade de Cruzeta, por nao adotarem 

politicas de reaproveitamento dos residuos, acabam perdendo a oportunidade de 

possivelmente diminuir os custos de producao e auferir receitas nesse tocante, sem falar no 

beneficio ao meio ambiente que seria identificado, caso existissem medidas de 

reaproveitamento dos referidos residuos. Identifica-se, ainda, que as avaliacoes e estudos 

realizados para a identificacao dos danos causados ao ambiente pelos processos produtivos 

sao minimos, apenas uma empresa se preocupa regularmente com os impactos que suas 

atividades estao causando ao meio ambiente. Esses sao pontos negativos que dificultam a 

implantacao de uma gestao ambiental eficaz, dentro das referidas empresas. 

A figura abaixo mostra o atendimento da organizacao quanto as normas de saude e 

seguranca dos colaborados internos e externos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atendimento por parte das empresas as normas 

relativas a saude e seguranca dos colaboradores 

internos e externos 

• Sim -Doficitario 

• Sim - Regular 

f Sim - Adcquado 

• NAO 

• N.A 

Figura 02 - Atendimento por parte das empresas referente as normas relativas a saude e 
seguranca dos colaboradores internos e externos 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Observa-se no atendimento relativo a saude e a seguranca dos colaboradores, que apenas 

uma das seis empresas analisadas acredita cumprir adequadamente as normas propostas. 
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Tres cumprem so o basico de forma deficitaria e duas empresas nao cumprem 

integralmente as normas relativas a saude e a seguranga dos colaboradores internos e 

externos. 

O segundo ponto a ser analisado no criterio do processamento produtivo e o nivel de 

tecnologia utilizada pelas empresas em estudo na percepcao de seus gestores. 

Quadro 07 - Nivel de tecnologia utilizada 

CRITERIOS 
SIM 

NAO N.A. CRITERIOS 
D R A 

NAO N.A. 

A tecnologia, no processamento produtivo, apresenta 
viabilidade somente para a grande escala de 
funcionamento? 

6 

A tecnologia apresenta viabilidade em todo o processo 
desde a extracao da materia-prima ate a obtengao do 
produto acabado? 

6 

A tecnologia, nos processos produtivos, apresenta grau 
de complexidade elevado? 

2 4 

A tecnologia, no processo produtivo, apresenta alto 
Indice de automagao (demanda uma baixa densidade de 
capital e trabalho)? 

2 4 

A tecnologia, no processo produtivo, demanda a 
utilizag§o de insumos e materias primas perigosos? 

6 

A tecnologia no processo produtivo, demanda a utilizagao 
de recursos nao renovaveis? 

1 3 2 

A tecnologia no processo produtivo e autoctone 
(capaz de ser desenvolvida, mantida e aperfeigoada com 
recursos proprios)? 

6 

A tecnologia, no processo produtivo, apresenta uma 
dependencia da organizagao em relagao a algum 
fornecedor ou parceiro? 

6 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Fazendo uma analise da tecnologia utilizada pelas empresas, observou-se que todos os 

gestores responderam que o maquinario tecnologico so apresenta viabilidade regular, se a 

produgao for de grandes quantidades. As observagoes feitas relatam que o fato acontece 

pela necessidade de grande consumo de energia por parte dos equipamentos, o que 

aumentaria os custos de produgao, caso esses fossem em pequenas quantidades. Como as 

materias primas utilizadas pelas empresas sao advindas de terceiros, ou seja, extrafdas do 

meio ambiente pelos fornecedores, o maquinario da empresa nao apresenta viabilidade 

desde a extragao da materia ate a obtengao do produto final, essa realidade foi confirmada 

com as respostas dos gestores na opgao "nao se aplica". 
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Existiu uma divergencia quanto as respostas, acerca da complexidade das tecnologias 

utilizadas nos processos produtivos. Essa divergencia pode ser mais bem visualizada na 

figura abaixo. 

4,5 

Sim-Deficitario Sim - Regular Sim - Adequado NAO N.A 

• A tecnologia utilizada no processo produtivo apresenta grau de complexidade elevado? 

Figura 03 - Relacao do grau de complexidade da tecnologia utilizada no processo produtivo 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Dois gestores responderam que o grau de complexidade e elevado, mas de uma forma 

regular e os outros quatro afirmaram que a tecnologia utilizada nao e complexa. 

Identificou-se que as empresas, cuja tecnologia apresenta grau regular de complexidade, 

sao as mesmas que investiram em novos equipamentos, em consequencia deste fator, 

existe urn indice de automagao adequado na produgao. As outras quatro empresas exigem 

densidades maiores do capital de trabalho, por isso, responderam que a tecnologia utilizada 

no processo produtivo nao apresenta alto indice de automagao. 

Ainda sobre as tecnologias dos processos produtivos, observou-se que a fabricagao de 

pegas com ceramica vermelha nao demanda a utilizagao de materias primas perigosas. 

Uma das empresas acredita utilizar materias primas deficitariamente nao renovaveis, ou 

seja, de dificil recuperagao, outras tres afirmaram que utilizam materias primas 

adequadamente nao renovaveis nos seus processos produtivos; somente duas empresas 

afirmaram que as materias primas utilizadas sao renovaveis. Conforme mencionado 

anteriormente e identificado nas visitas feitas as empresas, essa divergencia se deve pelos 

processos produgoes dos fornecedores que podem ou nao adotarem a sustentabilidade em 

suas politicas. 
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Essas tecnologias ainda nao podem ser desenvolvidas, mantidas e aperfeigoadas com 

recursos proprios, necessitando, portanto, de financiamentos para sua aquisigao, visto que 

possuem custos elevados. 

Apos analisar fatores diretamente ligados a tecnologia utilizada pelas empresas, 

passaremos a estudar a percepcao dos gestores quanto aos aspectos e impactos 

ambientais do processo produtivo. O quadro mostra as respostas dos gestores quanto aos 

aspectos e impactos ambientais do processo produtivo. 

Quadro 08 - Aspectos e impactos ambientais no processo produtivo 

CRITERIOS 
SIM 

NAO N.A. CRITERIOS 
D R A 

NAO N.A. 

Existe um alto consumo de agua no beneficiamento? 6 

Existe um alto consumo de agua total na organizagao? 6 
Existe conhecimento da contaminacao do solo pelos 
administradores? 

1 5 

A fonte hfdrica utilizada e comunitaria? 6 

Existe algum reaproveitamento da agua no processo? 6 

Ha controle por parte da empresa para amenizar a poeira 
causada durante o processo? 

6 

Ha controle por parte da empresa para amenizar a 
poluicao sonora? 

6 

Os padrSes legais referentes ao processo sao 
integralmente atendidos? 

6 

Sao gerados efluentes perigosos durante o processo? 6 

Os padroes legais referente a efluentes liquidos sao 
integralmente atendidos? 

6 

Sao gerados residuos solidos perigosos durante o 
processo produtivo? 

6 

Os padrdes legais referente a residuos solidos sao 
integralmente atendidos? 

6 

Existe algum tipo de reaproveitamento de residuos solidos 
no processo? 

6 

Existe algum residuo gerado passivel de valorizagao em 
outros processos? 

6 

Existe algum tipo de reaproveitamento de papel e outros 
no processo? 

6 

Sao utilizados gases estufa no processo produtivo? 6 

Sao utilizados gases ozonio no processo produtivo? 6 

0 controle de qualidade engloba normas de avaliagao do 
impacto sobre o meio ambiente? 

1 5 

Existe na empresa um piano de prevengao em caso de 
incidente grave? 

1 5 

As normas de seguranga e meio ambiente sao 
rigorosamente respeitadas pelos funcionarios? 

1 5 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 
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Como mostra o quadro acima, a produgao nas industrias de ceramica vermelha exige 

consumo de agua, tanto no beneficiamento dos produtos como na organizagao, de forma 

geral. Diante disto, tambem se identificou que nao ha processos que visem o 

reaproveitamento da agua em nenhuma das empresas estudadas. Constatou-se ainda, que 

as fontes hidricas utilizadas nao sao comunitarias e sim, advindas de reservatorios privados, 

principalmente de pogos perfurados nos arredores das instalagoes das empresas. 

Sao notorios os impactos ambientais causados por esse tipo de industrias. Apesar de ser 

feito o processo de extragao da materia prima pelos fornecedores, de forma indireta. as 

empresas compradoras tambem colaboram com o assoreamento dos solos, com os 

desmatamentos e com a emissao de gases estufa no ambiente. 

Mesmo diante de tantos impactos, apenas um dos gestores afirma realizar estudos acerca 

da contaminagao do solo no desenvolvimento de suas atividades e esses estudos ainda sao 

feitos de forma deficitaria com poucas comprovagoes. 

Observagoes feitas pelos proprios gestores na aplicagao dos questionarios quanto a 

fiscalizagao por parte dos orgaos responsaveis pela legislagao ambiental, se fez identificar 

que existe geragao deficitaria de efluentes perigosos, ou seja, a geragao de efluentes 

perigosos se da em pequenas quantidades, mas as empresas funcionam adequadamente 

dentro dos padroes legais, acerca dos efluentes perigosos gerados no processo produtivo, 

nao so neste tocante, mas tambem em outros aspectos. Tambem sao gerados 

deficitariamente nos processos produtivos residuos solidos, ou seja, a geragao se da em 

poucas quantidades e as normas legais quanto a esses residuos nao sao atendidas. 

A diminuigao dos residuos e sinal de que os processos produtivos estao se tornando 

eficazes, com menores indices de desperdicio por parte da empresa. Apesar de existir a 

geragao desses residuos, durante o processo produtivo, as empresas so reaproveitam a 

materia prima argila, caso a perda se de antes da massa ir ao forno, podendo essa voltar 

para o processo de mistura e ser reaproveitada, porem caso a perda se de no processo, 

apos a queima, nao existe dentro da empresa reaproveitamento dos residuos, por isso a 

opgao de reaproveitamento regular dos residuos. Tambem nao se identifica a venda dos 

residuos para outras empresas, sendo assim, esses sao doados a populagao para a 

utilizagao em aterros. 
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Uma das seis empresas em estudos engloba, regularmente, ao controle de qualidade, 

normas de avaliagao dos impactos ao meio ambiente, e as demais apenas avaliam a 

qualidade dos produtos sem ter uma preocupagao com os impactos caudados no ambiente 

para que a produgao seja atingida, optando pela resposta "nao" nesse criterio. 

Seguindo, constatou-se que apenas uma empresa possui piano regular de prevengao contra 

incidentes graves. Em conversa com o gestor, identificou-se que existe um seguro contra 

esse tido de sinistro, e, devido ao controle que se tern frente a essa questao, as normas 

relativas a seguranga e meio ambiente sao adequadamente respeitadas. As demais 

empresas nao possuem piano de prevengao contra incidentes graves e seus colaboradores 

nao respeitam rigorosamente as normas de seguranga e meio ambiente. 

Os processos produtivos das industrias sao potencialmente agressivos ao meio ambiente. 

Nos ultimos anos todos os setores tern sofrido forte pressao por parte dos orgaos 

ambientais e da sociedade para que adotem politicas menos impactantes ao meio ambiente. 

Analisando de forma geral o setor industrial de ceramica vermelha do municipio de Cruzeta-

RN, constata-se que as medidas ambientalmente corretas adotadas ainda assumem 

pequenas proporgoes, quando levado em consideragao os impactos ambientais advindos de 

seus processos produtivos. 

Tambem foram avaliados nesta pesquisa os recursos humanos na organizagao, tentando 

identificar sua importancia dentro da gestao ambiental. O quadro abaixo apresenta alguns 

aspectos encontrados. 

Quadro 09 - Recursos humanos na organizagao 

CRITERIOS 
SIM 

NAO N.A. CRITERIOS 
D R A 

NAO N.A. 

O corpo gerencial se apresenta efetivamente 
comprometido com a gestao ambiental? 

1 1 4 

A mao de obra empregada e altamente especializada, 
tambem em contabilidade ambiental? 

6 

Os colaboradores estao voltados a inovacao 
tecnoldgicas? 

2 4 

A criatividade e um dos pontos fortes da organizagao e 
de seus colaboradores? 

6 

Existe uma politica de valorizagao do capital intelectual? 6 
A organizagao oferece participagao nos lucros ou outras 
formas de motivagao aos colaboradores? 

6 

Os novos produtos desenvolvidos possuem longos 
ciclos de desenvolvimento? 

6 

Existe algum acompanhamento da area de Recursos 
Humanos com a Contabilidade Ambiental? 

6 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 
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No tocante ao corpo gerencial das empresas, observa-se que apenas um esta regularmente 

comprometido com a gestao ambiental, outro tambem esta comprometido, mas na visao do 

gestor esse comprometimento ainda se da de forma deficitaria, podendo ser melhorado. Os 

demais, afirmaram que o corpo gerencial nao se compromete com a gestao ambiental. 

Identifica-se que a mao de obra empregada nas industrias de ceramica da cidade de 

Cruzeta-RN nao e especializada em contabilidade ambiental, isso dificulta o processo de 

implantacao da gestao ambiental, visto a falta de conhecimentos dos itens e da importancia 

que essas mudancas tern, nos dias de hoje, no desenvolvimento da organizagao. 

No tocante aos colaboradores estarem voltados a inovagoes tecnoiogicas, observou-se que 

apenas duas empresas das seis estudadas possuem colaboradores voltados as inovagoes 

tecnoiogicas, mesmo assim, essa realidade se apresenta em um grau deficitario, 

observagao essa, relatada pelos gestores como consequencias dos novos equipamentos 

adquiridos pelas empresas, o que, de certa forma, pressionou a mudanga dos 

colaboradores. As demais empresas nao possuem colaboradores voltados a inovagao 

tecnologica, esse fato se justifica pelos processos utilizados na produgao, que, por nao 

apresentarem maquinarios avangados ou inovadores, acabam por acomodar os 

colaboradores a realidade da empresa. 

A criatividade nao e um ponto forte das empresas estudadas, e nao existe nelas politicas de 

valorizagao do capital intelectual, nem participagao nos lucros como forma de motivagao. 

Essa constatagao mostra que as empresas precisam melhorar o relacionamento com seus 

colaboradores, adotando agoes que visem a satisfagao e motivagao desses, pois, ao passo 

que os colabores se sentem importantes e reconhecidos pelo trabalho desenvolvido na 

empresa, passam a trabalhar com mais qualidade. 

Lida (2003,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud COGO 2005, p. 16) diz que: 

Um trabalhador motivado produz mais e melhor, sofre menos os efeitos da 
monotonia, da fadiga. Nao precisa de muita supervisao, pois procura, por si 
mesmo, resolver os problemas para alcangar os objetivos. Portanto, e 
compreensivel que todas as administragoes de empresas procurem manter 
os seus trabalhadores motivados, mais como ja vimos, isso nem sempre e 
tarefa facil. 
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Diante do exposto, a motivagao dos colaboradores ajuda a aumentar a produtividade da 

empresa, o compromisso com as questoes que sao levantadas e a diminuigao dos custos. 

Analisando o criterio disponibilidade de capital, observou-se que nenhuma das empresas 

possui capital proprio disponivel nem restrigoes cadastrais ou legais para concessao de 

emprestimos para investimento em gestao ambiental, identificou-se ainda que as 

organizagoes nao apresentam lucro no operacional na rubrica gerenciamento de residuos. A 

partir das observagoes feitas pelos gestores, os investimentos para a implantagao de uma 

gestao ambiental dentro das empresas sao muito altos, o que ainda caracteriza um entrave 

a procura por instituigoes financeiras para subsidiar essa implantagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.3 Criterio 3 - Indicadores contabeis 

Para analise deste criterio foi feita uma subdivisao dos indicadores contabeis em indicadores 

ambientais de bens, direitos e obrigagoes; indicadores ambientais de contas de resultado; e 

indicadores de demonstragao ambiental especifica. 

Na primeira subdivisao analisada neste criterio foi perguntado aos gestores se os estoques 

de insumos ambientais estao devidamente listados. As respostas podem ser identificadas na 

figura abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estoques e insumos ambientais 

devidamente listados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sim -Dcf iciUi r io 

• Sim - Regular zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Sim - Ad eq uad o 

• NAO 

• N.A 

Figura 04 - Relagao de estoques e insumos ambientais devidamente listados 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 
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Como identificado na figura, nenhuma das empresas analisadas possui estoques e insumos 

ambientais devidamente listados. A partir de observagoes feitas pelos proprios gestores a 

forma desorganizada de armazenamento desses insumos nao permite que se tenha um 

controle preciso do estoque, existe apenas uma base de quanto tempo de produgao, em 

media, e necessario para o consumo desses insumos. 

Quanto a existencia de titulos a receber, demonstrou-se a seguinte relagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Existencia de 

Titulos a Receber a 

Curto Prazo 

• Sim-

Dcficitario 

• Sim -

Regular 

Sim -

Adequado 

• NAO 

Figura 05 - Titulos a receber a curto prazo 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Existencia de Titulos 

a Receber a Longo 

Prazo 

2 

!Sim-

Deficitario 

Sim-

Rcgular 

Sim-

Adcquado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i NAO 

Figura 06 - Titulos a receber a longo prazo 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

As figuras acima representam graficamente a percepgao dos gestores quanto aos titulos a 

receber de suas empresas. 

Titulos a receber a curto prazo sao aqueles cujo recebimento de dara num intervalo de 

tempo de ate 365, destes, cinco empresas responderam possuir regularmente titulos a 

receber a curto prazo e uma adequadamente, ou seja, em grandes quantidades. Observa-se 

a divergencia quanto ao nivel de titulos a curto prazo e a longo prazo a receber das 

empresas. Titulos a longo prazo sao aqueles que se deve receber em um intervalo de tempo 

maior que 365 dias; desses, tres empresas possuem titulos a receber de forma deficitaria, 

duas apresentam de forma regular e uma empresa possui adequadamente a receber, a 

longo prazo. 

No tocante ao recebimento de outros creditos, todas as empresas responderam que 

possuem a receber de forma regular, tanto a curto quanto a longo prazo. 
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Foi abordado, tambem, na pesquisa, se as empresas possuiam bens em uso no processo 

de protecao, controle, preservacao e recuperacao ambientai, constatando-se, nas respostas 

de duas, a existencia regular de bens em uso para os itens acima citados, as demais nao 

colocam nenhum bem a disposicao para esse tipo de abordagem. Os gastos com pesquisas 

e desenvolvimento de tecnologias ambientais nao sao presentes nas industrias de ceramica 

da cidade de Cruzeta-RN. 

Quanto a passivos ambientais, identificou-se que duas empresas possuem financiamentos 

para na aquisicao de maquinarios mais avancados que agridem menos o ambiente, porem, 

os gestores nao caracterizam como investimentos voltados a gestao ambiental, pois 

acreditam que nao existe nas empresas bem implantadas a gestao ambiental, sendo assim, 

nenhuma das empresas em estudo apresenta financiamentos ou investimentos em gestao 

ambiental. 

Tambem nao se identificou nas empresas analisadas nenhuma existencia de multas ou 

indenizacoes ambientais. No tocante a salarios e encargos de especialistas da area 

ambiental, duas empresas de um universo de seis pagam regularmente salarios e encargos 

de especialistas da area ambiental, observagoes feitas pelos gestores em questao relatam 

que os principals encargos pagos a especialistas sao a geologos, que fazem a analise do 

solo e da argila usada no processo produtivo; as demais empresas nao possuem salarios e 

encargos pagos a especialistas na area ambiental. 

Passando a analisar os indicadores ambientais de contas de resultado, perguntou-se as 

empresas se elas tern auferido receitas relativas a valorizagao do meio ambiente.Todas 

responderam que nao. Quanto aos custos de produgao, quatro empresas responderam que 

seus custos de produgao atingem 50% de suas receitas regularmente, e duas possuem 

custos de produgao inferiores a 50% das receitas, de forma adequada. Nessa mesma 

proporgao foi respondida a pergunta quanto a existencia de consumo de recursos para 

controle, preservagao, protegao ambiental e perda acelerada decorrente de exposigao de 

bens a poluigao. Quatro responderam que existe consumo de recursos regularmente para 

os fatores acima citados e duas consomem de forma adequada, porem esse fato nao e 

constante. 

Perguntou-se, ainda, se existiu aumento do lucro bruto no ultimo periodo. A relagao entre as 

respostas e mais bem apresentada na figura abaixo. 
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Existencia de aumento do lucro bruto do 

ultimo periodo 

Sim -Dcficitorio 

Sim - Regular 

Sim-Adequado 

NAO 

N.A 

Figura 07 - Reiacao de existencia de aumento do lucro bruto, no ultimo periodo 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Como foi visualizado, duas empresas nao tiveram aumento do lucro bruto, outras duas 

apresentaram aumento no lucro bruto, em pequena proporgao, por isso optaram pelo 

aumento deficitario, uma das empresas apresentou aumento regular do lucro bruto e outra, 

aumento significative optando pela resposta adequada. 

Todas as empresas pagam adequadamente taxas e contribuigao relacionadas a area 

ambiental, pois a fiscalizacao por parte dos orgaos ambientais e constante, entao atendem 

todas as orientagoes para que nao haja problemas futuros, sendo assim, tambem se 

constatou que nenhuma delas paga multas e indenizacoes por acidentes ambientais, 

infracoes a legislacao, direitos de terceiros, acidentes ambientais nem possui perdas por 

exposicao de pessoas e bens a poluicao. 

Os indicadores de demonstracao ambientais especificos serao analisados na percepcao dos 

gestores de modo a apresentar pontos importantes para a contabilidade ambiental. 

Foi perguntado se existe aquisicao de estoques ambientais; todos responderam "sim" numa 

escala regular. Quanto a imobilizados, apenas duas empresas responderam que existe 

regularmente aquisigao de imobilizado voltado a questoes ambientais. Observou-se que, no 

momento, nenhuma das empresas possui custos relativos a adaptagao, a legislagao 

ambiental, visto que todas trabalham dentro das exigencias dos orgaos, tambem nao ha 

gastos com divulgagao na area ambiental. 
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Abaixo e apresentada a relagao de economia com energia eletrica e transporte das 

empresas estudadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Existencia de economia com energia 

elet rica e t ransporte 

• Sim -Deficitario 

• Sim - Regular 

Sim - Adcquado 

• NAO 

• N.A 

Figura 08 - Relacao de economia com energia eletrica e transporte 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

De acordo com as respostas fornecidas pelos gestores das industrias de ceramica vermelha 

da cidade de Cruzeta-RN, nao se identifica nenhuma economia quanto a energia eletrica e 

transporte, esse fator aumenta consideravelmente o prego do produto final, visto os gastos 

com energia eletrica e transporte serem englobados proporcionalmente ao produto para 

formagao do seu prego de venda. 

Quanto as materias primas utilizadas no processo produtivo, observou-se que das seis 

empresas estudadas duas possuem economia de materiais de forma deficitaria; as demais 

nao possuem. 

De uma forma geral, dentro da analise dos criterios indicadores ambientais observa-se que 

a identificagao dos itens e a aplicagao da contabilidade ainda e muito deficitaria nas 

industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN, mesmo sendo fator importante 

no mercado em que essas atuam. O contexto de degradagao em que estao inseridas 

impulsiona os consumidores a cobrarem mais de praticas voltadas a sustentabilidade, pois a 

relagao do meio ambiente com a produgao deve ser equilibrada. Sendo assim, a geragao de 

informagoes voltadas as questoes ambientais e de suma importancia, nao para a tomada de 

decisao interna dos gestores e colaboradores como tambem para os consumidores, que 

estao se conscientizando e cada vez mais buscam produtos ecologicamente corretos. 
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Este criterio foi analisado, a partir de vinte questoes respcndidas pelos gestores das seis 

industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN. 

Primeiramente foi questionado se a organizagao esta submetida a uma intensa fiscalizacao 

por parte dos orgaos ambientais municipals, estaduais e federais. Todos responderam que 

sim em uma relagao adequada, pois a produgao como ja mencionado anteriormente agride 

muito o ambiente, entao a fiscalizagao por parte dos orgaos ambientais sao constantes. 

Perguntou-se tambem se a empresa obteve algum beneficio e/ou premiagao pela atuagao 

na valorizagao do meio ambiente. Resultou que apenas uma das seis empresas estudadas 

ja obteve premiagao por atuar na valorizagao do meio ambiente, a empresa em questao 

possui um tipo de forno diferenciado, potencialmente menos poluidor e tern uma politica de 

distribuigao de mudas de arvores na comunidade, sendo sua resposta foi na opgao regular. 

Nenhuma das organizagoes em estudo e re em agoes judiciais referente a poluigao 

ambiental, acidentes e/ou indenizagoes trabalhistas, esse fato se da devido a ausencia de 

acidentes ou incidentes no passado. Como emitem uma grande quantidade de CO 2 devido a 

queima de lenha, ja existiram reclamagoes de forma deficitaria da fumaga gerada por parte 

da populagao em todas as industrias, porem por terem sido em pequenas proporgoes as 

mesmas tomaram medidas para que o problema fosse resolvido. 

Identificou-se na visao dos gestores das seis empresas analisadas que nao existe uma 

gestao ambiental dentro de suas empresas. Rossetti (2008, p. 19) afirma que: 

A gestao ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos 
bem definidos que, se adequadamente aplicados, permitem reduzir e 
controlar os impactos introduzidos por empreendimentos sobre o meio 
ambiente. Sua eficacia esta atrelada ao ciclo de atuagao, que se entende, 
deva ser desde a concepcao ate a eliminacao efetiva dos residuos e/ou 
poluentes gerados, e sua manutengao deve ser permanente como 
estrategia constante e passivel de inovagao dentro da organizagao. 

0 exposto acima relata o que e uma gestao ambiental, e como o autor defende se aplicada 

corretamente traz beneficios tanto para o meio ambiente, como para a sociedade e para as 

empresas. Sendo assim, conclui-se, atraves das respostas dos gestores, que nao existe nas 
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empresas em estudo uma gestao ambiental, o que se apresenta sao algumas agoes 

voltadas a questao ambiental. 

De acordo com as respostas obtidas pelos gestores das entidades avaliadas na pesquisa, 

apenas uma de um universo de seis empresas apresenta custos ambientais com prevengao, 

avaliagao porem esses nao sao sistematicos se dando de forma ainda deficitaria. 

Quanto a administragao das empresas beneficiadoras identificou-se que nao existe 

avaliagao e controle das falhas por elas ocasionadas. No tocante a avaliagao de todo o 

processo constatou-se que duas empresas avaliam seus processos produtivos regularmente 

todos os meses, uma avalia regulamente a cada tres meses e tres empresas so fazem essa 

avaliagao de forma adequada ao fim de cada periodo. 

Foi perguntado aos gestores se existe algum controle dos investimentos realizados na 

contabilidade ambiental as respostas sao apresentadas na figura abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Controle dos investimento realizados 

em contabilidade ambiental 

• Sim -Dcf ic i tdr io 

• Sim - Regular 

S i m - A d e q u a d o 

• NAO 

• N.A 

Figura 09 - Relagao do controle dos investimentos realizados na contabilidade ambiental 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

A partir da observagao da figura nota-se que duas empresas apresentam de forma 

deficitaria controle dos investimentos realizados na contabilidade ambiental e quatro nao 

utilizam esse controle. Essa observagao demonstra uma deficiencia de controle por parte 

dos gestores quanto aos investimentos feitos pela organizagao voltados A contabilidade 

ambiental. 
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No tocante a aplicagao financeira em projetos ambientais identificou-se que apenas uma 

empresa possui esse tipo de agao, mesmo assim ainda se da de forma deficitaria, o projeto 

e desenvolvido pela propria empresa, subsidiando a compra e cultivo de mudas de arvores 

para distribuicao a populacao. 

Duas das empresas acreditam que agoes voltadas a preservagao e conservagao ambiental 

e adequadamente um diferencial competitivo no mercado; tres responderam que acreditam 

regularmente e uma optou por acreditar que esse fator seja um diferencial sim, porem 

deficitario, pois ha outros meios de se tornar competitivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.5 Criterio 5 - Utilizagao do produto 

Neste criterio sera analisado os aspectos referentes a utilizagao do produto final pelo 

consumidor, como tambem o mercado no qual ele esta inserido. A respostas sao analisadas 

no quadro a seguir. 

Quadro 10 - Utilizagao do produto 

CRITERIOS 
SIM 

NAO N.A. CRITERIOS 
D R A 

NAO N.A. 

0 consumidor tradicional do produto tern 
disponibilidade de algum servigo sobre 
questionamentos da qualidade do produto? 

3 3 

0 produto e perigoso ou requer atengao e cuidados 
por parte do usuario? 

6 

A utilizagao do produto ocasiona impacto ou risco 
potencial ao meio ambiente e aos seres humanos? 

6 

0 produto situa-se em um mercado de alta 
concorrencia? 

6 

0 produto possui substitutos no mercado ou em 
desenvolvimento? 

4 2 

0 produto apresenta consumo por ser artigo de 
primeira necessidade? 

6 

0 produto apresenta caracteristica de alta 
durabilidade? 

6 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Analisando o quadro acima, percebe-se que metade das empresas em estudo apresentam 

disponibilidade de algum servigo de questionamento, acerca da qualidade de seus produtos, 
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mesmo de uma forma ainda deficitaria, apresenta-se como um diferencial; as demais nao 

apresentam esse tipo de servigo para seus clientes. 

Para os gestores, os produtos acabados nao se caracterizam perigosos nem requerem 

atengao e cuidados por parte dos usuarios, por isso a opgao pela resposta "nao" de todos 

eles. A utilizagao tambem nao ocasiona impacto ou risco ao meio ambiente nem aos seres 

humanos, e se apresentam com um grau adequado de durabilidade. Identificou-se que 

esses produtos encontram-se inseridos em um mercado adequadamente concorrido, esse 

grau de concorrencia aumenta mais com a presenga de produtos substitutos no mercado, 

esse fato pode ser mais bem visualizado abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Presenga de produtos substitutos no 

mercado 

• Sim-Deficitario 

• Sim - Regular 

Sim - Adequado 

• NAO 

• N.A 

Figura 10 - Relagao da presenga de produtos substitutos no mercado 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

A figura demonstra que todas as empresas concordam que existem substitutos para seus 

produtos no mercado, duas delas acreditam que a presenga dos produtos substitutos 

aparecem adequadamente no mercado e quatro defendem que esses sao apresentados de 

forma regular, ou seja, com menos intensidade. 

Alguns dos assuntos discutidos no 39° Encontro Nacional da Industria de Ceramica 

Vermelha revelam que os produtos ceramicos apesar de se encontrarem num cenario de 

demanda aquecida tern perdido mercado, essa queda segundo o presidente em vigor da 

ANICER se da devido a crescente substituigao dos produtos de alvenaria estrutural por 

produtos como o concreto e os sistemas do tipo drywall. Relata ainda que para reverter ou 
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minimizar esse quadro os produtores devem fazer investimentos na area de marketing, na 

qualidade do produto final, no tocante ao maior desempenho termico, acustico e de 

resistencia. (LIMA, 2011, p.03). 

Sendo assim, entende-se que o mercado no qual as industrias de ceramica vermelha estao 

inseridas apresenta forte concorrencia tanto nos produtos similares como tambem com seus 

substitutos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.6 Criterio 6 - Pos-Vendas 

No Criterio pos venda, como o proprio nome ja diz, e analisado todo o ciclo do produto, apos 

a aquisicao desse pelos consumidores. 

Quadro 11 - Pos Venda 

CRITERIOS 
SIM 

NAO N.A. CRITERIOS 
D R A 

NAO N.A. 

O produto, apbs sua utilizagao pode ser reutilizado ou 
reaproveitado? 

2 4 

O produto, ap6s sua utilizagao pode ser desmontado para 
reciclagem e/ou reutilizacao? 

6 

O produto, apds sua utilizagao pode ser reciclado no todo ou 
em parte? 

6 

0 produto, apds sua utilizagao apresenta facilidade de 
biodegradagao e decomposicao? 

6 

O produto, apds sua utilizagao apresenta periculosidade? 6 

0 produto, apos sua utilizagao requer cuidado adicional para 
protegao do meio ambiente? 

6 

O produto, apos sua utilizagao gera empregos e renda na 
sociedade? 

6 

A empresa assume a responsabilidade pela recuperagao dos 
seus produtos usados? 

6 

A empresa assume a responsabilidade pela reciclagem dos 
seus produtos usados? 

6 

A empresa possui um sistema de tratamento dos seus 
residuos? 

6 

A empresa possui um sistema de tratamento dos seus 
efluentes? 

1 5 

A empresa possui utilizagao dos residuos da ceramica? 6 

A empresa comercializa os residuos da ceramica? 6 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Nesse criterio observou-se uma convergencia nas respostas dos gestores em quase todas 

as assertivas, existindo divergencia apenas em dois pontos. 
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Na visao dos gestores das empresas em estudo, os produtos ceramicos, apos serem 

utilizados, nao podem ser desmontados para reciclagem ou reaproveitamento. 

Todas as empresas responderam que o produto nao e de facil biodegradagao e 

decomposigao, esse fato requer um cuidado adicional regular na preservagao do meio 

ambiente. Mesmo assim, nao se observa nas agoes das empresas nenhuma voltada a 

reciclagem de seus produtos usados nem um sistema de tratamento de seus residuos. 

No que se refere aos efluentes, apenas uma empresa possui sistema de tratamento, esse 

sistema, apesar de ser deficitario como o gestor mesmo diz, da-se pela construgao de um 

tipo de forno que langa menos CO 2 na atmosfera. Assim, apesar da quantidade de efluentes 

ser bem maior do que a agao desenvolvida, ja se nota uma preocupagao dessa empresa 

com o meio ambiente. 

Diante dos potenciais impactos que as industrias de ceramica vermelha da cidade de 

Cruzeta-RN causam no ambiente, observou-se que nao existe uma gestao ambiental bem 

definida nelas e, mesmo apresentando algumas agoes voltadas a diminuigao desses 

impactos, esse montante ainda e muito pouco, quando levado em consideragao o nivel de 

degradagao ocasionado pelo desenvolvimento das atividades. 
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Nesta etapa do estudo serao tiradas conclusoes a respeito dos objetivos pretendidos com os 

resultados obtidos na pesquisa, alem de algumas recomendagdes para possiveis trabalhos 

que levem em conta essa tematica, de forma a contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento cientifico. 

4.1 Objetivo da pesquisa e resultados obtidos 

O contexto de degradacao ambiental e escassez de recursos naturais que vivenciamos nos 

dias atuais, fez surgir por parte da sociedade e dos orgaos reguladores exigencias voltadas 

as empresas, visando a adocao de medidas e politicas de diminuicao dos impactos 

ambientais causados peios processos produtivos. 

No intuito de atender as novas exigencias dos consumidores, algumas empresas tern 

implantado sistemas de gestao ambiental, que sao um conjunto de medidas devidamente 

controladas que visam uma melhor relagao da empresa com o meio ambiente. Para dar 

suporte a essa nova forma de gestao, a contabilidade encarrega-se de gerar as informagoes 

necessarias para a tomada de decisao, porem, para que seja possivel a evidenciagao 

desses itens, e necessario que as empresas se adaptem as normas e exigencias relativas 

ao meio ambiente e a sustentabilidade. 

Apresentar uma relagao saudavel entre os processos produtivos e o meio ambiente tern se 

tornado um diferencial competitivo no mercado de atuagao, pois os consumidores, cada vez 

mais, buscam por produtos e servigos ecologicamente corretos. A partir dos consideraveis 

impactos ambientais causados pelo desenvolvimento das atividades ceramistas e 

entendendo-se a importancia da gestao ambiental nas empresas, surgiu a realizagao desta 

pesquisa que tern como objetivo apresentar a percepgao dos gestores sobre a gestao e a 

contabilidade ambiental nas industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta - RN. 

Tomando como base o desenvolvimento do trabalho, em especial a resposta dos gestores 

na analise dos dados, tornou-se possivel a resposta da questao problema da presente 
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pesquisa: qual a percepcao dos gestores sobre a gestao e a contabilidade ambiental nas 

industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta - RN? 

Atraves dos resultados auferidos nas listas de verificagao, concluiu-se que, na percepcao de 

seus gestores, nao se verifica nas industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-

RN um sistema de gestao ambiental, encontrando-se, apenas, algumas agoes iniciais de 

carater ambiental desenvolvidas. Nesse tocante, observou-se que duas das seis empresas 

estudadas se apresentam melhor relacionadas quanto as agoes ambientais, mesmo assim, 

ainda falta uma maior consistencia para atingir resultados satisfatorios e verdadeiramente a 

existencia de uma gestao ambiental eficaz. 

Identificou-se, tambem, que a ferramenta geradora de informagoes que e a contabilidade 

ambiental nao esta sendo explorada no desenvolvimento das atividades ceramistas; esse 

fato e justificado pela falta de profissionais especializados em contabilidade ambiental nas 

empresas estudadas. 

Sendo assim, respondida a questao problema e atingindo o objetivo geral desta pesquisa, 

passaremos a analisar os objetivos especificos pelos quais, se fez necessario, para o 

atendimento das metas anteriores. 

O primeiro objetivo especifico deste estudo foi: Caracterizar o perfil das industrias de 

ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN; este objetivo foi atingido na analise dos dados 

no item 3.1, onde foi descrito o perfil dessas industrias, apresentando suas principals 

caracteristicas. 

O segundo objetivo especifico e: Identificar quais as praticas de gestao ambiental adotadas 

pelas industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN; o objetivo proposto foi 

atingido, durante o desenvolvimento da analise da lista de verificagao, onde os gestores 

responderam sobre a existencia ou nao das praticas de gestao ambiental nas empresas, 

propostas na lista de verificagao. 

O ultimo objetivo especifico desta pesquisa e: elencar a perspectiva dos gestores das 

industrias de ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN sobre itens da contabilidade 

ambiental; este objetivo foi atingido com as respostas dos gestores das industrias de 

ceramica da cidade de Cruzeta-RN ao criterio 3 - Indicadores Contabeis da lista de 
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verificagao, mostrando sua visao sobre os itens ambientais utilizados pela contabilidade 

ambiental. 

Diante do exposto, no decorrer do trabalho, conclui-se que, apesar de as industrias de 

ceramica vermelha da cidade de Cruzeta-RN apresentarem papel importante na 

recuperacao e preservagao ambiental, ainda nao se identifica uma frequente preocupacao 

pela implantagao de uma gestao ambiental eficaz e devidamente controlada. Tambem nao 

se identifica a presenga da contabilidade ambiental como geradora de informagoes para a 

tomada de decisao. 

4.2 Recomendagoes para trabalhos futuros 

Na realizagao do presente trabalho surgiram algumas dificuldades e limitagoes que devem 

ser destacadas. A pesquisa necessita de razoavel espago de tempo para ser desenvolvida, 

visto que a lista de verificagao utilizada e muito extensa, esse fato se tomou uma 

dificuldade, pois os gestores das industrias de ceramica da cidade de Cruzeta-RN, ja 

relatado, sao os proprios donos, e, por entenderem de todos os processos da empresa, 

dificilmente tern disponibilidade de tempo para resolugao das questoes em uma so visita do 

pesquisador, e, por nao conhecerem os termos tecnicos utilizados na lista, necessitam de 

explanagoes e orientagao pergunta a pergunta, o que necessitou de mais de uma visita por 

empresa para obtengao dos dados para a pesquisa ser concluida.. 

A coleta de dados foi feita apenas, atraves das respostas dos gestores das empresas, nao 

se analisando nenhum documento. Nesse sentido, recomenda-se que, em futuros trabalhos 

dessa natureza, se faga um comparativo das respostas dos gestores e dos dados 

encontrados nos documentos das empresas como: relatorios e demonstratives contabeis. 

Por fim, recomenda-se fazer estudos em outros ramos de atividades que causem potenciais 

impactos ao meio ambiente, de forma a tentar mostrar o problema da degradagao ambiental 

em todos os tipos de atividade, agressivos a esse meio em. que vivemos. 
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APENDICE 
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APENDICE A - QUESTIONARIO DE PESQUISA 

UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURJDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS CONTABEIS 

Ao responder as perguntas os entrevistados devem observar os seguintes criterios caso 

optem pela opcao "sim": 

DESEMPENHO DESCRIQAO 

D - Deficitario Fraco,atende com bastante restricao 

R - Regular Medio, atende parcialmente 

A - Adequado Alto, atende integralmente 

CRITERIOS SIM NAO NA OBSERVAQOES 

CRITERIO 1 - FORN ECEDORES 

01. As materias primas utilizadas sao oriundas 

de recursos renovaveis? 

02. Os fornecedores possuem monopolio do 

mercado? 

03. Os fornecedores apresentam processos 

produtivos que causam impacto ao meio 

ambiente e aos seres humanos? 

04. A 

extracao/transporte/processamento/distribuigao 

da materia prima demanda grande consumo de 

energia? 

05. Os fornecedores estao comprometidos com 

o meio ambiente? 

06. Os principals fornecedores da organizagao 

sao certificados pelas normas ambientais ISO 

14001? 

07. Os fornecedores dao garantias de 

qualidade? 

08. Os fornecedores dao garantia de seguranga? 

09. As compras da empresa so incluem produtos 

/servigos reciclaveis? 

10. Os fornecedores da empresa se obrigam a 

reciclar os seus produtos usados? 

11. A seguranga do transporte e da manutengao 

dos abastecimentos da empresa obedece a 

normas? 

12. O controle na recepcao das compras 

obedece a normas precisa quanto ao meio 

ambiente? 
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13. 0 armazenamento das compras obedece a 

normas precisas quanto ao meio ambiente? 

14. As compras pereciveis estao sujeitas a uma 
data-limite de utilizagao? 

CRITERIO 2 - PROCESSOS PRODUTIVOS 

A - ECO-EFICIENCIA DO PROCESSO 

PRODUTIVO 

15. Os processos produtivos sao poluentes ou 

potencialmente poluidores? 

16. Ocorre a geragao de residuos perigosos 

durante o processamento do produto? 

17. 0 processo produtivo e responsavel por um 

alto consumo de energia? 

18. A organizagao atende integralmente as 

normas relativas a saude e seguranga dos 

colaboradores internos e externos? 

19. Existe na empresa um manual de seguranga 

interna, que acompanha os processos 

produtivos? 

20. A empresa avalia o impacto dos processos 

produtivos sobre o quadro biogeologico da sua 

regiao? 

21 . O controle de qualidade quanto a umidades, 

impurezas e avariados e devidamente 

verificado? 

22. Existe geragao de residuos durante o 

beneficiamento do produto? 

23. Os residuos gerados sao reaproveitados na 

empresa? 

24. Os residuos sao vendidos? 

25. Existe conhecimento do que as empresas 

compradoras fazem com os residuos? 

26. A organizagao atende integralmente as 

normas relativas a saude e seguranga dos 

cobradores internos e externos? 

B - NiVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA 

27. A tecnologia, no processamento produtivo, 

apresenta viabilidade somente para a grande 

escala de funcionamento? 

28. A tecnologia apresenta viabilidade em todo o 

processo desde a extragao da materia-prima ate 

a obtengao do produto acabado? 

29. A tecnologia, no processo produtivo, 

apresenta grau de complexidade elevado? 

30. A tecnologia , no processo produtivo, 

apresenta alto indice de automagao (demanda 

uma baixa densidade de capital e trabalho)? 

31 . A tecnologia, no processo produtivo, 

demanda a utilizagao de insumos e materias 

primas perigosos? 
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32. A tecnologia no processo produtivo, 

demanda a utilizagao de recursos nao 

renovaveis? 

33. A tecnologia no processo produtivo, e 

autoctone (capaz de ser desenvolvida, mantida e 

aperfeigoada com recursos proprios)? 

34. A tecnologia, no processo produtivo, 

apresenta uma dependencia da organizagao em 

relagao a algum fornecedor ou parceiro? 

C- ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO 

PROCESSO 

35. Durante o processo de beneficiamento existe 

controle da poluigao? 

36. Existe um alto consumo de agua no 

beneficiamento? 

37. Existe um alto consumo de agua total na 

organizagao? 

38. Existe conhecimento da contaminagao do 

solo pelos administradores? 

39. A fonte hidrica utilizada e comunitaria? 

40. Existe algum reaproveitamento da agua no 

processo? 

41 . Ha controle por parte da empresa para 

amenizar a poeira causada durante o processo? 

42. Ha controle por parte da empresa para 

amenizar a poluigao sonora? 

43. Os padroes legais referentes ao processo 

sao integralmente atendidos? 

44. Sao gerados efluentes perigosos durante o 

processo? 

45. Os padroes legais referente a efluentes 

liquidos sao integralmente atendidos? 

46. Sao gerados residuos solidos perigosos 

durante o processo produtivo? 

47. Os padroes legais referente a residuos 

solidos sao integralmente atendidos? 

48. Existe algum tipo de reaproveitamento de 

residuos solidos no processo? 

49. Existe algum residuo gerado passivel de 

valorizagao em outros processos? 

50. Existe algum tipo de reaproveitamento de 

papel e outros no processo? 

51. Sao utilizados gases estufa no processo 

produtivo? 

52. Sao utilizados gases ozonio no processo 

produtivo? 

53. O controle de qualidade engloba normas de 

avaliagao do impacto sobre o meio ambiente? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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54. Existe na empresa um piano de prevengao 

em caso de incidente grave? 

55. As normas de seguranga e meio ambiente 

sao rigorosamente respeitadas pelos 

funcionarios? 

D - RECURSOS HUMANOS NA 

ORGAN IZAQAO 

56. A alta administragao se mostra efetivamente 

comprometida com a gestao ambiental? 

57. 0 corpo gerencial se apresenta efetivamente 

comprometido com a gestao ambiental? 

58. A mao de obra empregada e altamente 

especializada, tambem em contabilidade 

ambiental? 

59. Os colaboradores estao voltados a inovagao 

tecnoiogicas? 

60. A criatividade e um dos pontos fortes da 

organizagao e de seus colaboradores? 

61 . Existe uma politica de valorizagao do capital 

intelectual? 

62. A organizagao oferece participagao nos 

lucros ou outras formas de motivagao aos 

colaboradores? 

63. Os novos produtos desenvolvidos possuem 

longos ciclos de desenvolvimento? 

64. Existe algum acompanhamento da area de 

Recursos Humanos com a Contabilidade 

Ambiental? 

E - DISPONIBILIDADE DE CAPITAL 

65. Existe capital proprio disponivel para 

investimento em gestao ambiental? 

66. Existem restrigoes cadastrais ou legais para 

a concessao de emprestimos para investimentos 

em gestao ambiental? 

67. A organizagao apresenta lucro operacional 

na rubrica gerenciamento de residuos? 

CRITERIO 3 - INDICADORES CONTABEIS 

A - INDICADORES AMBIENTAIS DE BENS , 

DIREITOS E OBRIGAQ6ES 

68. Os estoques de insumos ambientais estao 

devidamente listados? 

69. A empresa possui titulos a receber? 

70. A empresa possui outros creditos a receber? 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

71. Os estoques de insumos ambientais sao 

devidamente listados? 

72. A empresa possui titulos a receber? 

73. A empresa possui outros creditos a receber? 
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74. A empresa possui bens em uso no processo 

de protegao, controle, preservagao e 

recuperacao ambiental? 

75. A empresa possui gastos com pesquisas e 

desenvolvimento de tecnologias ambientais? 

76. A empresa possui passivos ambientais, 

relativo a emprestimos e financiamentos de 

investimentos na gestSo ambiental? 

77. A empresa possui multas e indenizagoes 

ambientais? 

78. A empresa possui salarios e encargos de 

especialistas da area ambiental? 

79. A empresa possui passivos ambientais, 

relativos a emprestimos e financiamentos de 

investimentos na gestao ambiental a LP? 

80. A empresa possui multas e indenizacoes 

ambientais a LP? 

81. A empresa possui reservas para 

contingencias de natureza ambiental? 

B - INDICADORES AMBIENTAIS DE CONTAS 

DE RESULTADO 

82. A empresa tern auferido receitas relativas a 

valorizagao do meio ambiente? 

83. Os custos de produgao s§o superiores as 

receitas? 

84. Os custos de produgao atingem 50% das 

receitas? 

85. Os custos de produgao sao inferiores a 50% 

das receitas? 

86. Existe consumo de recursos para controle, 

preservagao, protegao ambiental e perda 

acelerada decorrente de exposigao de bens a 

poluigao? 

87. O consumo de recursos para controle, 

preservagao, protegao ambiental e perda 

acelerada decorrente de exposigao de bens a 

poluigao tern se mantido constante? 

88. 0 lucro bruto tern aumentado no ultimo 

periodo? 

89. A empresa paga honorarios de profissionais 

especializados? 

90. A empresa paga taxas, contribuigoes e 

demais gastos relacionados com a area 

ambiental? 

91. A empresa paga multas e indenizagoes por 

falhas operacionais, como infragao a legislagao 

ou direitos de terceiros? 

92. A empresa paga multas e indenizagoes por 

acidentes ambientais; perdas por exposigao de 

pessoas e bens a poluigao? 

C - INDICADORES DE DEMONSTRAQAO 
AMBIENTAL ESPEClFICA 
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93. Existe aquisicao de estoques (parcela ainda 

nao consumida)? 

94. Existe aquisicao de imobilizado? 

95. A empresa paga insumos utilizados para 

redugao dos impactos ambientais? 

96. A empresa possui custos relativos a 

adaptacao a legislagao? 

97. A empresa possui gastos com divulgagao na 

area ambiental? 

98. A empresa possui redugao de refugos? 

99. A empresa possui economia de energia 

eletrica? 

100. A empresa possui economia de transporte? 

101. A empresa possui economia de materias 

primas? 
102. A empresa possui economia de gastos com 

pessoal? ( saude, improdutividade, absenteismo, 

etc)? 

103. A empresa possui grande quantidade de 

residuo que causam impacto? 

CRITERIO 4 - INDICADORES GERENCIAIS 

104. A organizagao esta submetida a uma 

intensa fiscalizagao por parte dos orgaos 

ambientais municipais, estaduais e federals? 

105. A empresa ja obteve beneficios e/ou 

premiagoes pela atuagao na valorizagao do meio 

ambiente? 

106. A organizagao e re em alguma agao judicial 

referente a poluigao ambiental, acidentes e/ou 

indenizagoes trabalhistas? 

107. Ja ocorreram reclamagoes sobre aspectos 

e impactos do processo produtivos por parte da 

comunidade? 

108. Em caso afirmativo, foram tomadas agoes 

corretivas e/ou preventivas para a resolugao do 

problema? 

109. Ocorreram acidentes ou incidentes 

ambientais no passado? 

110. Em caso afirmativo, os acidentes ou 

incidentes foram resolvidos de acordo com as 

expectativas das partes interessadas? 

111. Os acidentes ou incidentes foram 

documentados e registrados em meio 

adequado? 

112. A empresa possui um Sistema de Gestao 

Ambiental? 

113. Sao realizados investimentos sistematicos 

em protegao ambiental? 

114. A empresa trabalha com custos ambientais 

de prevengao? 

115. A empresa trabalha com custos ambientais 

de avaliagao? 
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116. Existe controle das falhas internas e 

externas da administragao da beneficiadora? 

117. A avaliagao de todo o processo e realizada 

mensalmente? 

118. A avaliagao de todo o processo e realizada 

trimestralmente? 

119. Existe alguma forma de controle dos 

investimentos realizados na contabilidade 

ambiental? 

120. A empresa tern algum retorno com residuos 

no processo produtivo e na prestagao de 

servigo? 

121. Os retornos dos investimentos em meio 

ambiente sao satisfatorios? 

122. Existe aplicagao financeira em projetos 

ambientais? 

123. A empresa acredita numa vantagem 

competitiva no mercado com a valorizagao da 

questao ambiental? 

CRITERIO 5 - UTILIZACAO DO P RODU1 "0 

124. 0 consumidor tradicional do produto tern 

disponibilidade de algum servigo sobre 

questionamentos da qualidade do produto? 

125. O produto e perigoso ou requer atengao e 

cuidados por parte do usuario? 

126. A utilizagao do produto ocasiona impacto 

ou risco potencial ao meio ambiente e aos seres 

humanos? 

127. O produto situa-se em um mercado de alta 

concorrencia? 

128. O produto possui substitutos no mercado 

ou em desenvolvimento? 

129. 0 produto apresenta consumo por ser 

artigo de primeira necessidade? 

130. O produto apresenta caracteristica de alta 

durabilidade? 

CRITERIO 7 - POS-VENDAS 

131. 0 produto, apos sua utilizagao pode ser 

reutilizado ou reaproveitado? 

132. O produto, apos sua utilizagao pode ser 

desmontado para reciclagem e/ou reutilizagao? 

133. 0 produto, apos sua utilizagao pode ser 

reciclado no todo ou em parte? 

134. 0 produto, apos sua utilizagao apresenta 

facilidade de biodegradagao e decomposigao? 

135. 0 produto, apos sua utilizagao apresenta 

periculosidade? 

136. O produto, apos sua utilizagao requer 

cuidado adicional para protegao do meio 

ambiente? 
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137. 0 produto, apos sua utilizagao gera 

empregos e renda na sociedade? 

138. A empresa assume a responsabilidade pela 
recuperagao dos seus produtos usados? 

139. A empresa assume a responsabilidade pela 

reciclagem dos seus produtos usados? 

140. A empresa possui um sistema de 

tratamento dos seus residuos? 

141. A empresa possui um sistema de 

tratamento dos seus efluentes? 

142. A empresa possui utilizagao dos residuos 

da ceramica? 

143. A empresa comercializa os residuos da 

ceramica? 
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ANEXOA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I S I ADO DO R I O ( ,k W D E DO N O R T E 

P R E F E I T I R \ MUNICIPAL DE C M / . F T A 

Praca Joao de Gois. 167 - CEP 59375-000 Fonc: (84) 3473 2210 

CNPJ 08.106.510/0001-50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc R U Z E " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

prefeituracruzi'ta ay a h ao. c -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQUI, hr 

DHCLARACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dcclaro para os devidos fins, que as empresas Viviannv Sueny Oliveira de 

Macedo- ME (RN Ceramica), Marcelo Fabricio de Medeiros Aquino - ME 

(Ceramica Cruzeta I) , Erivanaldo Aquino Dantas - ME (Ceramica Uniao 

II) , Reginaldo Aquino Dantas (Ceramica Tres Rios Ltda.) Izabel de 

Oliveira Neta - ME (Ceramica Novo Mundo), Ceramica Cruzeta Ltda. 

ME (Ceramica Cruzeta I I ) , encontram-se devidamente instaladas e em 

pleno runcionamento no municipio de Cruzeta-RN, gerando 

aproximadamente 290 (Duzentos e Noventa) empregos diretos e cerca de 

duas vezes esse numero de empregos indiretos, produzindo telhas, tijolos e 

lajotas. 

Cruzeta/RM, 16 de novembro de 2011 


